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ATUALIDADES PROCESSUAIS E UM RÁPIDO

PANORAMA DA JUSTIÇA NO ESTADO

De sem bar ga dor João Jo sé Ra mos Scha e fer

1º Vice-Presidente do TJSC

Re no vo o pri vi lé gio que ti ve no ano pas sa do, de ins ta lar en con tro

de Di re i to nes ta ci da de, en tão e ho je com me lhor do mun do ju rí di co de

Blu me nau.

O pri vi lé gio, aliás, não é meu, mas do Tri bu nal de Jus ti ça, a que

sir vo há qua se 12 anos e cu ja 1ª Vi ce-Pre si dên cia exer ço no mo men to,

com mu i ta hon ra.

Não lhes tra go uma con fe rên cia, mas uma rá pi da abor da gem de

ini ci a ti vas que o Po der Ju di ciá rio ca ta ri nen se es tá to man do e al gu mas re -

fle xões so bre mo der nos ins ti tu tos pro ces su a is.

O Di re i to Pro ces su al ex pe ri men tou no Bra sil, nos úl ti mos anos, na

ver da de, no tá vel avan ço.

A Cons ti tu i ção de 1988, por exem plo, ins ti tu iu o man da do de se -

gu ran ça co le ti vo pa ra pro te ção de in te res ses de mem bros e as so ci a dos de

or ga ni za ções sin di ca is, de en ti da des de clas se e par ti dos; o ha be as da ta,

pa ra per mi tir o co nhe ci men to de da dos man ti dos sob si gi lo em en ti da des

pú bli cas ou pri va das; o man da do de in jun ção, pa ra evi tar que a fal ta de

nor ma le gal in vi a bi li ze o exer cí cio de di re i tos e prer ro ga ti vas do ci da dão; 

e, pa ra não alon gar es se rol, a ação de in cons ti tu ci o na li da de por omis são,

me di da em que não se de po si ta va mu i to cré di to, mas cu ja efi cá cia fi cou

de mons tra da a par tir de re cen te de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
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de ter mi nan do ao Exe cu ti vo o en ca mi nha men to de pro je to de lei ao Le -

gis la ti vo com vis tas ao re a jus te do pes so al ci vil da União.

Cri ou a Cons ti tu i ção, ain da, con di ções pa ra o sur gi men to des se

ins tru men to de de fe sa e pro te ção de par ce la con si de rá vel da po pu la ção

que é o Có di go de De fe sa do Con su mi dor, ten do, ao mes mo tem po,

ampliado o rol de le gi ti ma dos à pro po si tu ra das ações di re tas de in cons ti -

tu ci o na li da de, per mi tin do que es se me io de exer cí cio das prer ro ga ti vas

cons ti tu ci o na is se ja ma ne ja do não só no âm bi to do Su pre mo Tri bu nal Fe -

de ral, em re la ção às le is fe de ra is e es ta du a is di an te da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, mas con tra os ex ces sos e abu sos de le is es ta du a is e mes mo mu ni ci pa -

is di an te da Cons ti tu i ção Esta du al.

Res ta be le cen do a li ber da de de im pren sa, sem pre ju í zo das res pon sa -

bi li da des des ta pe los abu sos, tem pro pi ci a do ma i or vi gi lân cia so bre os ges -

to res da co i sa pú bli ca, al guns afas ta dos do po der ou al vo de con de na ção

ju di ciá ria an te a pres são dos me i os de co mu ni ca ção e da pró pria opi nião

pú bli ca, que não ma is to le ra fra u des e mal ver sa ção de di nhe i ros pú bli cos.

No cam po  das re la ções  pri va das,  com a in ten si fi ca ção dos ne gó -

ci os; de ex pres si vo de sen vol vi men to in dus tri al; do cres ci men to po pu la ci o -

nal e da ur ba ni za ção; do rom pi men to de bar re i ras à im por ta ção; da con -

cep ção de no vos me ca nis mos con tra tu a is; de ma i or in ter câm bio en tre os

na ci o na is en tre si e mes mo com vi zi nhos de ou tras lín guas, no mer ca do

que pa re cia ser o fu tu ro da ex pan são dos ne gó ci os na ci o na is, do que, no

mo men to, já não se tem tan ta cer te za, no cam po das re la ções pri va das, di -

zia, têm ha vi do im por tan tes avan ços de na tu re za ju rí di co-processual.

Pa ra le la men te, tem em pol ga do os ju ris tas nos úl ti mos anos a idéia

da efe ti vi da de do Di re i to, em que o tri bu to à for ma ce de ao pro pó si to do

res pe i to aos di re i tos e prer ro ga ti vas do ci da dão, que são, afi nal, os ob je ti -

vos ma is al tos da ciên cia ju rí di ca.

Tu do is so tem ins pi ra do inú me ras ino va ções na le gis la ção pro ces -

su al, al gu mas das qua is ob je to des ta pa les tra.

Lem bra ria, an tes, que, sen sí vel à ne ces si da de de aten der à gran de

de man da de ser vi ços ju di ciá ri os e não obs tan te a no tó ria ca rên cia de re -

cur sos, o Tri bu nal es tá ul ti man do es tu dos pa ra ins ti tu i ção de cer ca de 50

no vas va ras no Esta do, as pi ra ção ins tan te de ad vo ga dos, ju í zes e pro mo -

to res de jus ti ça e da so ci e da de em ge ral.
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Espe ci a li za ção de va ras

Pa ra le la men te, o Tri bu nal — a par tir de vi to ri o sa ex pe riên cia em

seu pró prio âm bi to — es tá pro cu ran do im plan tar a es pe ci a li za ção das va -

ras cí ve is, que co me çou em Jo in vil le, por ini ci a ti va de se us pró pri os ju í -

zes, com apo io dos ad vo ga dos e dos in te gran tes do Mi nis té rio Pú bli co, e

ago ra, já com o res pal do da Lei Com ple men tar Esta du al n. 211, de 25 de

ju lho de 2001, de ini ci a ti va do Tri bu nal, se rá le va da a ou tras co mar cas.

Ou tras ex pe riên ci as es tão sen do fe i tas, co mo a se cre ta ria úni ca nas 

du as va ras da fa zen da na Ca pi tal, pos si bi li tan do ma i or ra ci o na li za ção

dos ser vi ços, que pas sam a de sen vol ver-se nos mol des de li nha de pro du -

ção, com ser vi do res es pe ci a li za dos em de ter mi na das ta re fas, de i xan do

aos ju í zes ape nas o en car go de pre si dir au diên ci as, des pa char e sen ten ci -

ar pro ces sos.

A ex pe riên cia do Tri bu nal

No Tri bu nal de Justiça, a especialização das câmaras cíveis, antiga 

aspiração dos desembargadores, que contou com o apoio do Presidente

Xa vier Vieira e a Vice-Presidência projetou, coordenando sua

implantação, medida que o Des. New ton Trisotto, em improviso no

Órgão Especial, considerou a “novidade mais vitoriosa nos últimos anos

no Tri bu nal”, possibilitou um incremento notável no número de

julgamentos da Corte, já mostrando resultados palpáveis, não obstante ter 

começado somente em 6 de setembro de 2000 e se completado em

fevereiro de 2001, quando seis câmaras cíveis passaram a trabalhar, duas

em Direito Público, duas em Direito Comercial e duas em Direito Civil.

A câ ma ra de agra vos

Ou tra no vi da de, a cri a ção da Câ ma ra Ci vil Espe ci al, pa ra apre ci a -

ção dos pe di dos de efe i to sus pen si vo em agra vos de ins tru men to, que era, 

ver da de i ra men te, um tor men to pa ra os jul ga do res cí ve is, pe lo gran de nú -

me ro des ses re cur sos, dis tri bu í dos to dos os di as úte is da se ma na, nu ma

ro ti na in ces san te e per ma nen te, sem pre exi gin do de ci sões cé le res, em

me io ao es tu do dos ou tros pro ces sos e das ses sões de jul ga men to, a de sa -

fi ar, na ver da de, a ca pa ci da de de tra ba lho e re fle xão de to dos.

Ago ra os agra vos, na fa se ini ci al, cons ti tu em a pre o cu pa ção ex clu -

si va de um gru po de jul ga do res que com põem a Câ ma ra Ci vil Espe ci al,

sob a pre si dên cia do 2o Vi ce-Pre si den te, o que, não obs tan te re cla mar
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sig ni fi ca ti vo es for ço dos in te gran tes da que le ór gão, trou xe ma i or tran -

qüi li da de ao an da men to dos tra ba lhos das câ ma ras ci vis, po is es ses re cur -

sos, após o exa me do pe di do de efe i to sus pen si vo, são ins tru í dos com a

res pos ta do agra va do e en ca mi nha dos à re dis tri bu i ção nas câ ma ras es pe -

ci a li za das.

Atu a li da des pro ces su a is

Ao ser-me con fi a do es se te ma, se du ziu-me a abor da gem de qua tro

ins ti tu tos que se vêm fir man do co mo ins tru men tos úte is na so lu ção dos

con fli tos de in te res ses.

Recentemente introduzidos no ordenamento jurídico nacional, um
deles inspirou-se no Direito norte-americano, o da despersonalização da
pessoa jurídica; outro no Direito alemão e português, a ação monitória;
um terceiro, a exceção de pré-executividade, autêntica criação nacional,
atribuída pela generalidade dos autores a Pontes de Miranda; e o último,
o da tutela antecipada, sugerida pela comissão de processualistas que se
reuniu em 1985, integrada pelo saudoso Luiz Antônio de Andrade e por
Sérgio Bermudes, Joaquim Corrêa de Carvalho Júnior, Calmon de Passos 
e Kazuo Watanabe.

Seria tarefa hercúlea enfrentar todos ess es temas.

A tutela antecipada, deixaria, se outro autorizado jurista não a
enfrentar neste encontro, para ser entregue, oportunamente, à
competência do Des. Nel son Schaefer Mar tins, que aqui judicou por
tantos anos e que tem versado o tema com muita segurança no Tri bu nal
de Justiça.

Em relação à despersonalização da pessoa jurídica, instituto
repressor da fraude e  protetor da boa-fé, alvitraria fosse feito um convite
ao Dr. Antônio Carlos Bottan, juiz aposentado e pro fes sor de Direito em
Itajaí, que o desenvolveu com maestria no último número da excelente
revista “Cidadania e Justiça”, da Associação dos Magistrados
Brasileiros, e tenho certeza ficariam os senhores amplamente
recompensados com o convite.

Faria, então, algumas breves considerações sobre os dois outros
institutos: o da exceção de pré-executividade e o da ação monitória.
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A ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de

Atri bui-se a Pon tes de Mi ran da, a pri me i ra abor da gem so bre o te -

ma, em pa re cer de 1966 pa ra a Com pa nhia Si de rúr gi ca Man nes mann, que 

fo ra ví ti ma do lan ça men to, no mer ca do, de mi lha res de tí tu los cam bi a is

com as si na tu ra fal si fi ca da de um seu di re tor.

Sus ten tou Pon tes de Mi ran da, que “a ale ga ção de ine xis tên cia, da

in va li da de ou da ine fi cá cia da sen ten ça, é ale gá vel an tes da ex pe di ção do

man da do de pe nho ra”, po is es ta não se mos tra ne ces sá ria “pa ra a opo si -

ção das ex ce ções e de pre li mi na res con cer nen tes à fal ta de efi cá cia exe -

cu ti va do tí tu lo ex tra ju di ci al ou da sen ten ça”.

Te se opos ta, em ou tro ru mo ro so ca so, en vol ven do a Co per su car,

de São Pa u lo, de fen deu Alci des de Men don ça Li ma, pa ra quem os ar gu -

men tos de Pon tes de Mi ran da ser vem de va li o so sub sí dio de le ge fe ren da, 

uma vez que, dis se, “não exis te no di re i to bra si le i ro pre vi são le gal pa ra a

ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de ou pa ra qual quer for ma de im pug na ção do

tí tu lo exe cu ti vo, in de pen den te men te do de pó si to ou pe nho ra”.

Mas, in de pen den te men te de lei, pe la for ça da dou tri na e da ju ris -

pru dên cia, a ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de se fir mou.

Fran cis co Fer nan des de Ara ú jo, em mu i to bom tra ba lho na RT

775/731, afir ma que Jo sé da Sil va Pa che co, em seu “Tra ta do das Exe cu -

ções”, an tes mes mo de Pon tes de Mi ran da, já pro cla ma ra que “a de fe sa

do exe cu ta do não se es go ta nos em bar gos e que es ta po de ria re ves tir-se

de de fe sa ime di a ta com de mons tra ção ca bal da im pos si bi li da de do ato

exe cu ti vo, an tes de sua con cre ti za ção”.

Qu an to à pri ma zia da te se de ca bi men to da ex ce ção, não as sis te ra -

zão a Fer nan des de Ara ú jo.

É o pró prio Jo sé da Sil va Pa che co, no 3º vo lu me de seu Tra ta do

das Exe cu ções, edi ção Bor sói, de 1959, pág. 224, que afir ma po der o exe -

cu ta do ofe re cer “de fe sa ime di a ta com de mons tra ção ca bal da im pos si bi -

li da de do ato exe cu ti vo, an tes da sua con cre ti za ção”, acen tu an do:

“Ensi na o mes tre Pon tes de Mi ran da que ‘en tre o des pa cho de fe -

rin do o man da do, e a exe cu ção do man da do, o exe cu ta do po de ob je tar ao

de fe ri men to, em co mu ni ca ção de von ta de em que ha ja co mu ni ca ções de

co nhe ci men tos que se ri am su fi ci en tes pa ra a re vo ga ção do des pa cho pe lo 

ju iz” (Co men tá ri os, vol. VI, pág. 390)".

E sem pre ren den do ho me na gem a Pon tes de Mi ran da, acres cen tou

Jo sé da Sil va Pa che co: “Asse ve ra o mes tre: ‘não se po de afas tar, an tes do

cum pri men to do man da do, a cog ni ção des sas ob je ções do exe cu ta do,
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sem que, com is so, de i xe de cor rer pa ra ele qual quer pra zo de re cur so ou

em bar gos do exe cu ta do”.

Ta is ob ser va ções, é bem de ver, fo ram fe i tas an tes de 1974, quan -

do en trou em vi gor o no vo Có di go, mas as de fe sas nas exe cu ções de sen -

ten ça (tí tu lo ju di ci al) já se fa zi am, en tão, por me io de em bar gos, co mo

ho je ocor re em re la ção tan to aos tí tu los ju di ci a is co mo aos ex tra ju di ci a is.

No “Tra ta do de Exe cu ções”, 2o vo lu me, pág. 588, n. 769, já na vi -

gên cia do atu al CPC, Jo sé da Sil va Pa che co re a fir ma que a par das ex ce -

ções de in com pe tên cia, sus pe i ção e de im pe di men to do ju iz, que se for -

ma li zam nos em bar gos, e dos pró pri os em bar gos à exe cu ção, as

im pug na ções do exe cu ta do po dem con sis tir em “ime di a ta e pré via opo si -

ção à re a li za ção de qual quer ato exe cu ti vo, ao se co gi tar de re a li zá-lo ou

lo go após a sua re a li za ção, to da vez que ha ja mo ti vo pon de ro so ou in frin -

gên cia da lei”.

Entre ta is mo ti vos in di ca o pró prio fa to de o tí tu lo não ser “lí qui do, 

cer to e exi gí vel” (art. 586).

Ga le no La cer da, em ar ti go na Re vis ta Aju ris n. 23, de no vem bro

de 1981, sus ten tou: 

“A re gra do art. 737, I, do CPC, ao con di ci o nar os em bar gos do

exe cu ta do à se gu ran ça do Ju í zo pe la pe nho ra, não po de ser in ter pre ta da

em ter mos ab so lu tos, quan do se tra tar de exe cu ção de tí tu lo ex tra ju di -

ci al”.

Adi an te, en fa ti zou: 

“...na de fe sa do exe cu ta do, há ex ce ções pré vi as, la to sen su, que

afas tam a le gi ti mi da de da pró pria pe nho ra, já que es ta, co mo é no tó rio,

pres su põe a exe cu to ri e da de do tí tu lo. Se o tí tu lo não for exe qüí vel, não

tem sen ti do a pe nho ra, de sa pa re ce seu fun da men to ló gi co e ju rí di co”.

Era ma is uma voz de pe so pe lo ca bi men to da ex ce ção.

Há di ver gên cia quan to ao no men ju ris da do à ex ce ção. Nel son

Nery Jú ni or, con for me Fer nan des de Ara ú jo (RT 775/734), cri ti ca o em -

pre go do ter mo ex ce ção: “Pro põe o em pre go de ob je ção, já que a ar güi -

ção do de ve dor de ve con ter ma té ria de or dem pú bli ca, de cre tá vel de ofí -

cio”.

Vez por ou tra se vê em acór dãos ou ar ti gos dou tri ná ri os o uso da

de no mi na ção ob je ção, mas a lo cu ção ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de pa re -

ce con sa gra da e pre va le ce rá, pe lo me nos até que a le gis la ção se ocu pe do

ins ti tu to.

Este, de ve-se as si na lar, não con quis tou o fo ro de ime di a to.
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The o to nio Ne grão e Nel son Nery não o re fe rem nas su as ex ce len -

tes no tas ao CPC, pe lo me nos na da cons ta no ín di ce.

Na RT 640/427 há um acór dão do TARS, de 13/10/88, no sen ti do

de que “a ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de se jus ti fi ca em hi pó te ses on de se

pa ten te ia a au sên cia de con di ções da ação, exem pli fi ca ti va men te a pos si -

bi li da de ju rí di ca afas ta da por tí tu lo fla gran te men te nu lo ou ine xis ten te,

hi pó te ses on de se quer se jus ti fi ca ria a re a li za ção da pe nho ra, que pres su -

põe a exe cu ti vi da de do tí tu lo”.

Nes se  acór  dão,  que ver  sa  so bre ces  são de cré  di  to  de

US$100.811.049 do Ban co Me ri di o nal ao Ban co Cen tral, e os re fle xos na 

le gi ti mi da de pa ra a exe cu ção, en fren tou-se, igual men te, o te ma da su -

cum bên cia, fi xan do-se os ho no rá ri os em 10% do va lor da exe cu ção.

A pri me i ra vez de que te nho lem bran ça ha ver en fren ta do uma ex -

ce ção de pré-exe cu ti vi da de foi em mar ço de 1998, nu ma exe cu ção de tí -

tu lo ju di ci al.

Ale ga va a par te ex ces so de exe cu ção de al gu mas ver bas ple i te a das 

pe los exe qüen tes, o que foi re pe li do pe lo jul ga dor de pri me i ro grau – po -

si ção que en dos sei, em des pa cho no AI 98.006070-2, di zen do que tal ex -

ce ção “ou tra co i sa não é se não pe ti ção do exe cu ta do que, sus ten tan do a

fal ta de pres su pos tos mí ni mos pa ra a exe cu ção, pre ten de abor tá-la an tes

mes mo da pe nho ra e dos em bar gos”.

Os fun da men tos de du zi dos pe la agra van te en cer ra vam, con tu do,

ma té ria tí pi ca de em bar gos e por is so se afi gu rou bem in de fe ri da a exe cu -

ção.

Exceções análogas começavam, na verdade, a ser opostas com

mais freqüência nos pretórios, com reflexos nas revistas especializadas.

No ín di ce da RT de 1995 fi gu rou ape nas um ca so (RT 717/187),

quan do o 1º Tri bu nal de Alça da Ci vil de São Pa u lo anu lou de ci são agra -

va da que en ten de ra ma té ria de em bar gos, e não de ex ce ção de pré-exe cu -

ti vi da de, ale ga ção de fal ta de con di ções da ação, em ca so de tí tu lo fla -

gran te men te nu lo ou ine xis ten te.

Em 1996, não apa re ce ne nhum re gis tro.

Em 97, do is acór dãos; em 98 es se nú me ro so be a três.

Em 99, são qua tro os jul ga dos a res pe i to, além de ex ce len te ar ti go

dou tri ná rio de Le mos Pe re i ra, na RT 760/767, e em 2000 há pu bli ca ção

de qua tro ares tos, to dos, aliás, re pe lin do a ex ce ção, por in ca bí vel, já que

ver san do ma té ria pró pria de em bar gos, sen do di vul ga do, tam bém, ar ti go

dou tri ná rio de Fer nan des de Ara ú jo, na RT 775/731.
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Ho je, en tre tan to, a ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de es tá pre sen te

com al gu ma fre qüên cia nas pa u tas dos tri bu na is, po den do-se di zer que se

vai for man do ju ris pru dên cia so bre al guns te mas.

O TJSC, por exemplo, na AC n. 98.017239-0, rel. Des. Trindade

dos Santos, decidiu que nula a execução, por não se revestir o título de

liquidez, certeza e exigibilidade, ressaltando que a nulidade —

decorrente da falta de pressupostos essenciais da execucional — “é

perfeitamente argüível através de exceção de pré-executividade”.

A ex ce ção foi ad mi ti da co mo há bil pa ra im pug nar exe cu ção fun -

da da em con tra to de aber tu ra de cré di to ro ta ti vo em con ta cor ren te, na

AC n. 00.011672-6, rel. o Des. Fran cis co Oli ve i ra Fi lho, e na AC n.

00.003545-9, pa ra ex clu ir exe cu ta dos da re la ção pro ces su al por ile gi ti mi -

da de pas si va ad ca u sam.

Não foi a exe cu ção, con tu do, ad mi ti da quan do ob je ti va va dis cu tir

a ori gem do dé bi to e os va lo res do tí tu lo (AI n. 99.010741-8, Des. Orli

Ro dri gues).

Da mes ma for ma, en ten deu a 1a Câ ma ra Ci vil in ca bí vel a ex ce ção

de pré-exe cu ti vi da de pa ra im pug nar ex ces so de exe cu ção (AI n.

00.002303-5, Des. New ton Tri sot to).

Assim tam bém pa ra re co nhe cer a ine fi cá cia da no ti fi ca ção ins ta u -

ra do ra do  pro ce di men to  ad mi nis tra ti vo,  fe i ta  em  pes soa di ver sa do in -

con for ma do (AI n. 01.003414-0, Des. Fran cis co Oli ve i ra Fi lho).

Da mes ma for ma não se ad mi tiu a ex ce ção pa ra dis cu tir a efe ti va

qui ta ção do dé bi to fis cal de cor ren te de par ce la men to, ma té ria ti da co mo

pró pria de em bar gos do de ve dor, no AI n. 00.018509-4, rel. o Des. Lu iz

Cé zar Me de i ros.

Qu an to aos ho no rá ri os, sus ten tou-se na AC n. 00.003545-0, Des.

Cláu dio Du tra, fun da do em li ção de Alber to Ca mi ña Mo re i ra, na obra

“De fe sa sem Embar gos do Exe cu ta do — Exce ção de Pré-Exe cu ti vi da -

de”, Sa ra i va, 1998, pág. 198, que, “pa ra ter di re i to aos ho no rá ri os ad vo -

ca tí ci os re sul tan tes da su cum bên cia, não é ne ces sá rio que a de fe sa opos ta 

pe lo de ve dor se ja ne ces sa ri a men te ar ti cu la da por via de em bar gos...”, ad -

mi tin do o acór dão, con se qüen te men te, a apli ca ção da su cum bên cia em

ca so de ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de vi to ri o sa.

Os ho no rá ri os fo ram con si de ra dos de vi dos, igual men te, na AC n.

00.011672-6, Des. Fran cis co Oli ve i ra, e na AC n. 00.023632-2, Des. Cé -

sar Abreu.

A ju ris pru dên cia do STJ já fi xou al gu mas li nhas bá si cas.
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Assen tou por exem plo: “A ex ce ção de pré-exe cu ti vi da de, ad mi ti -

da em nos so di re i to por cons tru ção dou tri ná rio-ju ris pru den ci al, so men te

se dá, em prin cí pio, nos ca sos em que o ju í zo, de ofí cio, po de co nhe cer da 

ma té ria, a exem plo do que se ve ri fi ca a pro pó si to da hi gi dez do tí tu lo exe -

cu ti vo” (AGA n. 197.577 e REsp n. 180.734, rel. Min. Sál vio de Fi gue i -

re do Te i xe i ra).

Sus ci ta das ques tões que de pen de ri am do exa me de pro vas e não

di zem res pe i to a as pec tos for ma is do tí tu lo, e nem po de ri am ser co nhe ci -

das de ofí cio, não se mos tra ade qua da a ex ce ção (AGA n. 197.577, já ci -

ta do).

Da mes ma for ma se a ve ri fi ca ção dos re qui si tos for ma is do tí tu lo

de pen de de re e xa me de pro vas e in ter pre ta ção de cláu su las con tra tu a is

(REsp n. 180.734, aci ma re fe ri do). Nes se rol não se in clui, tam bém, a ale -

ga ção de que a dí vi da foi pa ga (REsp n. 146923/SP, rel. Min. Ari Par -

gend ler).

A ine xi gi bi li da de do tí tu lo exe cu ti vo “po de ser ar güi da por sim -

ples pe ti ção nos au tos da exe cu ção (a cha ma da ex ce ção de pré-exe cu ti vi -

da de, in de pen den te men te de ofe re ci men to dos em bar gos do de ve dor)”

(REsp n. 187.428, rel. Min. Bar ros Mon te i ro), ori en ta ção re i te ra da no

AGA n. 292.036/SP, re la tor o mes mo mi nis tro, que in vo cou a Sú mu la

133, no sen ti do de que “o con tra to de aber tu ra de cré di to, ain da que

acom pa nha do de ex tra to de con ta cor ren te, não é tí tu lo exe cu ti vo”, a sig -

ni fi car, po is, que a exe cu ção de con tra to de cré di to ro ta ti vo po de ser im -

pug na da por sim ples pe ti ção do de ve dor, in de pen den te men te de em bar -

gos.

Nes sa li nha es tá o jul ga do no REsp n. 220.100, rel. o Min. Ruy Ro -

sa do de Agui ar, de que “A de fe sa que ne ga a exe cu ti vi da de do tí tu lo apre -

sen ta do po de ser for mu la da nos pró pri os au tos do pro ces so de exe cu ção e 

in de pen den te men te do pra zo fi xa do pa ra os em bar gos do de ve dor”.

A mes ma ori en ta ção foi con sa gra da no REsp n. 194.070/RS, rel.

Min. Nil son Na ves.

De to do in ca bí vel, de ou tro la do, ex ce ção “que re no va dis cus são

so bre ma té ria já de fi ni ti va men te de ci di da” (REsp n. 167.331/DF).

No ar ti go já re fe ri do, Le mos Pe re i ra lan ça, com bo as ra zões, den -

tre ou tras, as se guin tes con clu sões:

— as matérias argüíveis são os vícios pré-processuais e

processuais que fulminam de nulidade o título executivo;
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— não es tan do as ma té ri as re la ti vas aos re qui si tos de exe cu ção su -

je i tas a pre clu são, não há co mo fi xar pra zo pa ra a apre sen ta ção da ex ce -

ção, na for ma do § 3º do art. 267 do CPC;

— a for ma de sus ci tar a ex ce ção é a de sim ples pe ti ção;

— só são ad mis sí ve is na ex ce ção as pro vas pré-cons ti tu í das;

— a ex ce ção só sus pen de a exe cu ção se jul ga das ve ros sí me is as

ale ga ções do ex ci pi en te;

— es tan do pre sen tes os re qui si tos de ad mis si bi li da de da exe cu ção, 

a ex ce ção se rá re je i ta da, pros se guin do a exe cu ção;

— aco lhi da a ex ce ção, o ex cep to se rá con de na do em cus tas e ho -

no rá ri os;

— aco lhi da a ex ce ção, a sen ten ça res pec ti va te rá na tu re za ter mi na -

ti va, de la ca ben do ape la ção;

— ina co lhi da, o re cur so ca bí vel é o agra vo;

— as ma té ri as sus ce tí ve is de ata que pe la ex ce ção são de or dem pú -

bli ca;

— a ex ce ção só po de ser fe i ta an tes ou de po is dos em bar gos, não

con co mi tan te men te com eles.

Sin te ti zan do os fun da men tos que jus ti fi cam a ex ce ção de pré-exe -

cu ti vi da de, re cor da ria es tas pa la vras de Ga le no La cer da no ar ti go já re fe -

ri do da Re vis ta Aju ris n. 23:

“Ora, se o di re i to re sul tan te do tí tu lo ex tra ju di ci al é ata ca do nos

pres su pos tos da pró pria exe cu ti vi da de, com ar gu men tos sé ri os e idô ne os, 

des pe-se de qual quer sen ti do ló gi co ou ju rí di co, pa ra o co nhe ci men to e

de ci são des sa ma té ria, a exi gên cia de pré via se gu ran ça de um ju í zo que

não hou ve”.

A ação mo ni tó ria

A exe cu ção, nos ter mos do art. 583 do CPC, pres su põe a exis tên cia 

de um tí tu lo, ju di ci al, con for me o art. 584 e in ci sos, ou ex tra ju di ci al, na

for ma do art. 585 do mes mo es ta tu to pro ces su al ci vil. E ma is, que o tí tu lo

se ja lí qui do, cer to e exi gí vel, de acor do com o art. 586.

O tí tu lo ju di ci al se ob tém pe la sen ten ça, que pres su põe um pro ces -

so, não ra ro de tra mi ta ção ma is de mo ra da, com su as di ver sas fa ses, pos -

tu la tó ria, ins tru tó ria e de ci só ria.

Os tí tu los ex tra ju di ci a is são os de fi ni dos em lei e re sul tan tes de

atos de von ta de do de ve dor.
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Ve ja-se que não bas ta es tar o tí tu lo ex tra ju di ci al enu me ra do no art. 

585 do CPC. De ve ele re u nir os re qui si tos do art. 586.

Alci des de Men don ça Li ma, nos pri mór di os do atu al CPC, de fi niu

bem:

“O art. 586 va le co mo com ple men ta ção do art. 583: a) nes se úl ti -

mo se in di ca que ‘to da exe cu ção tem por ba se tí tu lo exe cu ti vo ju di ci al e

ex tra ju di ci al’; b) na que le se es cla re cem qua is os re qui si tos que o tí tu lo

exe cu ti vo de ve ofe re cer. Não bas ta, por tan to, que se ja exi bi do tí tu lo exe -

cu ti vo no sen ti do for mal, quer a sen ten ça, quer os re la ci o na dos no art.

585. Se, en tre tan to, o tí tu lo não sa tis fi zer os re qui si tos do pre sen te art.

586, a exe cu ção não po de ser mo vi da e se o for não po de ser ad mi ti da, ca -

ben do sua re je i ção in li mi ne pe lo ju iz” (Co men tá ri os, VI vol., to mo II, n.

896, pág. 403, 1a ed.).

De ci são do STJ as sim o en ten deu no REsp n. 252.013, Min. Sál vio 

de Fi gue i re do, ESTJ 28/190, ao de ci dir que o con tra to par ti cu lar, fir ma do 

por du as tes te mu nhas, é tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al, mas, “pa ra tor -

nar-se há bil a ins tru ir o pro ces so de exe cu ção, é ne ces sá rio que ele re pre -

sen te obri ga ção lí qui da, cer ta e exi gí vel, nos ter mos do art. 586 do Có di -

go de Pro ces so Ci vil”.

Há, é ver da de, um sem-nú me ro de obri ga ções que, ar ro la das ou

não no art. 585 do CPC (du pli ca tas, che ques etc.), não re ves tem a qua li -

da de de tí tu los lí qui dos, cer tos e exi gí ve is, não po den do, po is, ser co bra -

dos exe cu ti va men te.

O cre dor te ria que se su je i tar às de lon gas pró pri as do pro ces so or -

di ná rio pa ra ob ter uma sen ten ça e, en tão, exe cu tar seu cré di to.

Pa ra abre vi ar es se ca mi nho, a Lei n. 9.079/95 ins ti tu iu no Bra sil a

ação mo ni tó ria, en tre os pro ces sos es pe ci a is, dis ci pli nan do-a em se gui da

ao art. 1.102, nos ar ti gos 1.102a a 1.102c, nu ma in te li gen te ino va ção de

acres cen tar le tras aos nú me ros de sig na ti vos de ar ti gos, a fim de man ter a

ação no ca pí tu lo dos pro ces sos es pe ci a is.

Procedimento semelhante, com o nome  de procedimento de

injunção, existiu no chamado período intermédio, bem como na

legislação alemã e na portuguesa, nesta na famosa assinação de dez dias,

ou decendiárias, das Ordenações Manuelinas, que se projetaram no Brasil 

no famoso Regulamento n. 737, editado em 1850, destinado a reg u lar as

causas comerciais mas que, com a República, conforme Frederico Mar -

ques (Instituições I, n. 56), “se infiltrou em toda a legislação processual”

até o Código de Processo de 1939.
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Por es sa as si na ção de dez di as, o cre dor que não dis pu ses se de um

tí tu lo que lhe per mi tis se a exe cu ção ci ta va o réu pa ra pa gar o dé bi to em

dez di as ou ale gar e pro var o pa ga men to ou fa to que o exo ne ras se (João

Ba tis ta Lo pes, Aspec tos da Ação Mo ni tó ria, RT 732/77).

Esse au tor, no pre ci o so tra ba lho que es cre veu a res pe i to, in di ca

bem a na tu re za da ação mo ni tó ria, di zen do que ela tem “a fi na li da de de

pre pa rar a exe cu ção”, não se in se rin do, con tu do, en tre as ações de exe cu -

ção, “mas cons ti tui pro ce di men to es pe ci al (su má rio) do pro ces so de co -

nhe ci men to”.

Adi an te acen tua que ela cons ti tui, in ques ti o na vel men te, ação de

co nhe ci men to, “por quan to não re quer a exis tên cia de tí tu lo exe cu ti vo,

mas ob je ti va a cons ti tu i ção de le”.

Ve ja mos  a dis ci pli na da ação mo ni tó ria.

Con for me o art. 1.102a, “A ação mo ni tó ria com pe te a quem pre -

ten der, com ba se em pro va es cri ta sem efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo, pa ga -

men to de so ma em di nhe i ro, en tre ga de co i sa fun gí vel ou de de ter mi na do

bem mó vel”.

Dou tri na e ju ris pru dên cia têm des ta ca do o ca rá ter fa cul ta ti vo da

ação.

Exi ge-se que o au tor te nha pro va es cri ta, sem efi cá cia de tí tu lo

exe cu ti vo, de ven do exi bi-la com a ini ci al da ação.

Não exi bi da tal pro va, de ve o ju iz ob ser var o dis pos to no art. 284

do CPC, fi xan do o pra zo de 10 di as pa ra re gu la ri za ção. Não cum pri da a

di li gên cia, é in de fe ri da a ini ci al.

O STJ, no AG n. 259.731 (ESTJ 27/135), de ci diu que do cu men tos

“ab so lu ta men te in su fi ci en tes” co mo pro va equivalem à ine xis tên cia de

pro va es cri ta.

Estan do a ini ci al, que aten de rá aos re qui si tos do art. 282 do CPC

(Lo pes, RT 732/80), de vi da men te ins tru í da, en ten da-se com a já re fe ri da

pro va es cri ta, o ju iz de fe ri rá de pla no a ex pe di ção de man da do de pa ga -

men to ou de en tre ga da co i sa no pra zo de quin ze di as.

Di fe ren te men te da exe cu ção, em que o cre dor tem já um tí tu lo exe -

cu ti vo, o ju iz não ci ta o de ve dor a pa gar em 24 ho ras, ou ofe re cer bens à

pe nho ra, pe na de lhe se rem pe nho ra dos bens que bas tem à exe cu ção, mas

ex pe de o man da do de pa ga men to no pra zo de quin ze di as.

Nes se pra zo (art. 1.102c), o réu po de rá ofe re cer em bar gos, que

sus pen de rão a efi cá cia do man da do ini ci al.

14 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

De sem bar ga dor João Jo sé Ra mos Scha e fer DOUTRINA



Se não fo rem ofe re ci dos em bar gos, es ta rá, de ple no di re i to, cons ti -

tu í do o tí tu lo ju di ci al, con ver ten do-se o man da do ini ci al em man da do

exe cu ti vo, pros se guin do-se na for ma pre vis ta no Li vro II, Tí tu lo II, Ca pí -

tu los II e IV, is to é, co mo exe cu ção pa ra en tre ga de co i sa ou exe cu ção por 

quan tia cer ta con tra de ve dor sol ven te, com pe nho ra, em bar gos, fa se pos -

tu la tó ria, sen ten ça etc. (ar re ma ta ção e pa ga men to).

Se o réu cum priu o man da do, fi ca rá isen to de cus tas e ho no rá ri os

ad vo ca tí ci os.

Essa re gra, cons tan te do § 1º do art. 1.102c, foi ima gi na da co mo

es tí mu lo ao pron to pa ga men to, mas não te nho ele men tos pa ra in for mar se 

tem fun ci o na do co mo tal.

Ofe re ci dos os em bar gos — que (nes sa fa se) in de pen dem de pré via

se gu ran ça do ju í zo —, se rão eles pro ces sa dos nos pró pri os au tos, pe lo

pro ce di men to or di ná rio. Lo pes (ob. cit., pág. 81) en ten de que a pro va tes -

te mu nhal so fre aqui as res tri ções do art. 400 e se guin tes do CPC. É ad -

mis sí vel o jul ga men to an te ci pa do da li de (ESTJ 28/142) e até a re con ven -

ção, co mo de ci di do pe lo STJ no REsp n. 147.945 (ESTJ 23/12, rel. Min.

Fe lix Fis cher).

Re je i ta dos os em bar gos, cons ti tu ir-se-á de ple no di re i to o tí tu lo,

in ti man do-se o de ve dor, pros se guin do-se co mo na exe cu ção pa ra en tre ga 

de co i sa ou na exe cu ção por quan tia cer ta con tra de ve dor sol ven te, com

pe nho ra, em bar gos do de ve dor etc.

Nes ses em bar gos não se rá ad mis sí vel a re pe ti ção das ma té ri as dos

an te ri o res em bar gos.

Qu an to aos re cur sos, tem-se que o in de fe ri men to li mi nar de sa fia

ape la ção, por que ex tin gue o pro ces so, tran can do a ação.

O de fe ri men to li mi nar do man da do é ver da de i ra de ci são, que en se -

ja o re cur so de agra vo (Lo pes, ob. cit., pág. 83).

O 1º TACivSP (RT 752/224) de ci diu pe lo ca bi men to do agra vo de

de ci são que te ve por in tem pes ti vos os em bar gos.

Cons ti tu í do o tí tu lo ju di ci al (pe la não opo si ção de em bar gos ou

pe lo de cre to de pro ce dên cia), o re cur so ca bí vel é o de ape la ção, por que a

de ci são põe ter mo ao pro ces so.

Qu an to aos efe i tos da ape la ção, a lei é omis sa, pe lo que se en ten de

(Lo pes, ob. cit., pág. 83) su je i ta a du plo efe i to, de fen den do o au tor ci ta do

con ve ni en te al te ra ção le gis la ti va pa ra ex clu ir o efe i to sus pen si vo, as se -

gu ran do des de lo go a exe cu ção pro vi só ria, in viá vel com a re da ção atu al,

mas ma is con sen tâ nea com a re gra do art. 520, V, do CPC.
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Embo ra o 1º TACivSP te nha en ten di do ape nas de efe i to de vo lu ti -

vo a ape la ção que re je i tou os em bar gos, ha ven do vo to ven ci do (RT

756/256), o STJ, no REsp n. 207.728-SP, re la to ra a Mi nis tra Nancy

Andrig hi, de ci diu pe lo du plo efe i to da ape la ção, já que “as hi pó te ses ex -

cep ci o na is de re ce bi men to da ape la ção no efe i to me ra men te de vo lu ti vo,

por que res tri ti vas de di re i tos, li mi tam-se aos ca sos pre vis tos em lei”. Re -

je i tou, ou tros sim, a apli ca ção ana ló gi ca da re gra dos em bar gos do de ve -

dor.

Pa ra re ma te des tas con si de ra ções, ve ja mos o tra ta men to dos tri bu -

na is em tor no de al gu mas ques tões re la ti vas à ação mo ni tó ria.

Qu an to aos che ques pres cri tos, em re la ção aos qua is se dá a ma i or

uti li za ção da ação mo ni tó ria, há in te res san tes te mas, com as de ci sões

aqui re su mi das:

A pres cri ção do che que afe ta-lhe a exe cu to ri e da de, mas é ele ap to

pa ra a mo ni tó ria, de ci diu o TJSC, na AC n. 00.007077-7, rel. Des. Trin -

da de dos San tos, na li nha, aliás, de de ci são do STJ, REsp n. 300.726/PB,

Min. Bar ros Mon te i ro; a pres cri ção re fe re-se ex clu si va men te à for ma

exe cu tó ria de co bran ça, não im pe din do a mo ni tó ria (REsp n. 168.777-0,

Min. Aldir Pas sa ri nho).

O por ta dor de che que na da tem que pro var a res pe i to de sua ori -

gem (AC n. 97.013456-8, rel. Des. João Mar tins).

Pres cri to o che que, é ele há bil à res ci só ria, mas a re la ção cam bi al

de sa pa re ce e, em con se qüên cia, o aval (ESTJ 28/141, REsp n. 200.492-0, 

Min. Edu ar do Ri be i ro).

Admis sí vel em mo ni tó ria por che ques pres cri tos a co bran ça de ju -

ros e cor re ção mo ne tá ria (1º TACivSP — RT 753/253).

Re la ti va men te às du pli ca tas ina ce i tas:

Não é há bil pa ra a mo ni tó ria, se de sa com pa nha da do com pro van te

de en tre ga da mer ca do ria (1º TACivSP — RT 749/298).

É ad mis sí vel mo ni tó ria em relação à du pli ca ta de pres ta ção de ser -

vi ços, acom pa nha da da fa tu ra e no tas fis ca is cor res pon den tes (TJRJ —

RT 757/305).

Pres ta ção de ser vi ços:

A or dem de ser vi ço as si na da, au to ri zan do a ela bo ra ção dos ser vi -

ços, sem efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo, é há bil pa ra a res ci só ria (1º

TACivSP — RT 748/275).
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Fir ma da por ter ce i ro que não o de ve dor, a or dem de ser vi ço não

au to ri za a mo ni tó ria (1º TACivSP — RT 746/254).

Ha ven do co me ço de pro va por es cri to, ad mi te-se a com ple men ta -

ção da pro va tes te mu nhal “ao me nos de au to ri za ção dos ser vi ços pe lo

pro pri e tá rio do ve í cu lo” (REsp n. 180.515-0 — ESTJ 24/169 — rel. Min.

Bar ros Mon te i ro).

Con tra to de pres ta ção de ser vi ços hos pi ta la res — Con tra to bi la te -

ral – Co mo a apu ra ção do va lor da exe cu ção de pen de da ve ri fi ca ção de

fa tos pos te ri o res à sua emis são, co mo tem po de in ter na ção, ma te ri al uti li -

za do e com ple xi da de dos ser vi ços mé di cos e de en fer ma gem, é ade qua do

à mo ni tó ria, não à exe cu ti va (REsp n. 252.013-0 — Min. Sál vio de Fi -

gue i re do Te i xe i ra — ESTJ 28/190).

Co tas con do mi ni a is:

É ad mis sí vel o pe di do em ba sa do em con ven ção con do mi ni al (2º

TACivSP — RT 755/309).

Con tra tos de com pra e ven da:

Mo ni tó ria fun da da em no ta fis cal de pro du tos. Invi a bi li da de, por

se tra tar de do cu men to uni la te ral (1º TACivSP — RT 757/208).

For ne ci men to de pis ci na. Instru men ta li za da com no ti fi ca ção, pla -

ni lha de aná li se da pis ci na, con tra to re gu lar, é há bil a mo ni tó ria (TJSC — 

AI 00.001895-3, rel. Des. Fran cis co Oli ve i ra Fi lho).

Con tra to de aber tu ra de cré di to em con ta cor ren te:

Mos tra-se há bil pa ra ins tru ir a ação mo ni tó ria, se as si na do pe los

de ve do res, com pro van do a exis tên cia do dé bi to, sem pos su ir, con tu do,

efi cá cia exe cu ti va (REsp n. 173.020-0, rel. Min. Wal de mar Zve i ter —

ESTJ 27/134).

Há bil pa ra ins tru ir ação mo ni tó ria (TJSC — AC 00.010895-2,

Des. Car los Pru dên cio).

Con tra a Fa zen da Pú bli ca:

Pe la ad mis si bi li da de: 1º TACivSP — RT 759/240, e STJ, 4ª Tur -

ma, unâ ni me, rel. Min. Sál vio Fi gue i re do Te i xe i ra — REsp n.

196.580/MG.

Pe la inad mis si bi li da de: RT 738/405 (TJSC), 745/306 (TJAC),

758/185 (TJSP) e STJ, 1ª Tur ma, REsp n. 197.605, rel. de sig na do Min.

Mil ton Lu iz Pe re i ra, por ma i o ria, ven ci dos os mi nis tros Jo sé Del ga do e

Hum ber to Go mes de Bar ros.
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MANDADOS DE SEGURANÇA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 01.000403-3, DA CAPITAL

Re la tor: Des. João Mar tins

Man da do de se gu ran ça — Ser vi dor pú bli co — Aver ba ção de

tem po de ser vi ço ru rí co la para fins de apo sen ta do ria no ser vi ço pú -

bli co — Au sên cia de com pro va ção de con tri bu i ção pre vi den ciá ria

— Re qui si to in dis pen sá vel — Art. 201, § 9º, da Cons ti tu i ção Fe de ral

man ti do pela Emen da n. 20/98 — Art. 4º da EC n. 20/98 não dis pen sa 

a exi gên cia — Dis po si ti vo ape nas de fun ção tran si tó ria que não ins -

ti tui di re i to novo — Au sên cia de di re i to lí qui do e cer to — Se gu ran ça

de ne ga da. 

Vistos, relatados e discutidos

estes au tos de Mandado de Segurança

n. 01.000403-3, da comarca da Cap i -

tal, em que são impetrantes Leandro

Lucínio Depiné e Pérsia Maria

Teixeira e impetrado o Secretário de

Estado da Administração:

ACORDAM, em Gru po de Câ -
ma ras de Di re i to Pú bli co, por vo ta ção
unâ ni me, de ne gar a se gu ran ça.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Tra ta-se de man da do de se gu -
ran ça im pe tra do por Le an dro Lu cí nio
De pi né e Pér sia Ma ria Te i xe i ra, ser vi -
do res pú bli cos do Esta do, já qua li fi ca -
dos nos au tos, con tra ato do Exce len -
tís si mo Se nhor Se cre tá rio de Esta do
da Admi nis tra ção que ne gou aver ba -
ção de tem po de ser vi ço pres ta do na
ati vi da de ru ral, con for me cer ti dão for -
ne ci da pe lo Insti tu to Na ci o nal do Se -
gu ro So ci al — INSS, em vir tu de da fal -
ta de com pro va ção da res pec ti va
con tri bu i ção pre vi den ciá ria.
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Adu zem que o pe río do la bo ral,
no qual de sem pe nha ram ati vi da de ru -
rí co la, es ta va pro te gi do por lei que
não re qui si ta va a con tri bu i ção pre vi -
den ciá ria pa ra a con ta gem do tem po
de ser vi ço. Des tar te, ar gúem que o
lap so tem po ral em pre ga do nes sa ati -
vi da de de ve ser con ce di do pa ra fu tu ra 
con ces são de apo sen ta do ria. Fi na li -
zam ex pon do o di re i to ad qui ri do re fe -
ren te à ma té ria em ques tão, e que não 
po de ser ne ga do di re i to an te al te ra -
ções fu tu ras. Re que re ram li mi nar e
con ces são de fi ni ti va da or dem.

A li mi nar foi in de fe ri da, con for -
me des pa cho de fls. 33/35.

A au to ri da de pres tou in for ma -
ções às fls. 31/46, ar güin do a au sên cia
de di re i to lí qui do e cer to com os se guin -
tes ar gu men tos: a) o tem po de ser vi ço 
pres ta do na ati vi da de ru ral em re gi me
de eco no mia fa mi li ar é com pu ta do
ape nas pa ra apo sen ta do ria por in va li -
dez e por ida de; b) a con di ção de se -
gu ra do es pe ci al é ace i ta ape nas pa ra
ar ri mo ou che fe de uni da de ru ral fa mi -
li ar, não aos fi lhos e de pen den tes; c)
re ba teu a exis tên cia de di re i to ad qui ri -
do, po is o im pe tran te não pre en cheu
os re qui si tos es sen ci a is pa ra tal ca -
rac te ri za ção; d) o art. 201, § 9º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral per mi te a con ta -
gem re cí pro ca pa ra apo sen ta do ria
ape nas do tem po de con tri bu i ção. 
Pug na  pe lo  in de fe ri men to do man da -
mus.

 A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça, em pa re cer de la vra do Dr.
João Fer nan do Q. Bor rel li, opi nou pe -
lo in de fe ri men to do man da do de se gu -
ran ça.

É o re la tó rio.

II — Voto

A ma té ria em exa me, an tes da
Emen da Cons ti tu ci o nal n. 20/98, es ta -
va pa ci fi ca da no sen ti do de que a
aver ba ção de tem po de ser vi ço pres -
ta do na ati vi da de pri va da, ru ral e ur ba -
na, pa ra efe i to de apo sen ta do ria no
se tor pú bli co, se ria ad mi ti da so men te
me di an te com pro va ção da con tri bu i -
ção pre vi den ciá ria, por quan to o tex to
era de cla re za me ri di a na e, em con se -
qüên cia, equa ci o na da es ta va a ques -
tão.

Dis pu nha o tex to da Cons ti tu i -
ção:

“Art. 202. (...)

“§ 2º — Pa ra efe i to de apo sen -
ta do ria, é as se gu ra da a con ta gem re -
cí pro ca do tem po de con tri bu i ção na
ad mi nis tra ção pú bli ca e na ati vi da de
pri va da, ru ral e ur ba na, hi pó te se em
que os di ver sos sis te mas de pre vi dên -
cia se com pen sa rão fi nan ce i ra men te,
se gun do cri té ri os es ta be le ci dos em
lei”.

Portanto, induvidosa era a obri-
gação da contribuição previdenciária
para contagem recíproca do tempo de
serviço en tre o sistema de seguridade
so cial da atividade privada e o público. 

 Con tu do, com o ad ven to da
Emen da Cons ti tu ci o nal n. 20/98 sur -
giu a ce le u ma so bre a apli ca ção do
dis pos to no art. 4º, que re za:

“Obser va do o dis pos to no art.
40, § 10, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
tem po de ser vi ço con si de ra do pe la le -
gis la ção vi gen te pa ra efe i to de apo -
sen ta do ria, cum pri do até que a lei dis -
ci pli ne a ma té ria, se rá con ta do co mo
tem po de con tri bu i ção”.
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Uma le i tu ra apres sa da do tex to
po de ria le var à con clu são de que a
Emen da te ria trans for ma do to do o
tem po de ser vi ço pres ta do, an te ri or -
men te a sua en tra da em vi gor, em
tem po de con tri bu i ção. Po rém, es ta
não é a in ter pre ta ção ra zoá vel.

Como é cediço, a Emenda
Constitucional n. 20/98 deu nova fei-
ção ao sistema previdenciário brasi-
leiro, instituindo para todos os traba-
lhadores o sistema contributivo, exigên- 
cia esta prevista para os servidores
públicos no art. 40, ca put, e para os
trabalhadores da iniciativa privada no
art. 201, ca put.

Pa ra im plan ta ção des te no vo
sis te ma, o cons ti tu in te pre o cu pou-se
em am pa rar aque las si tu a ções em
que a le gis la ção vi gen te não exi gia a
con tri bu i ção pre vi den ciá ria, em es pe -
ci al os ser vi do res pú bli cos de al guns
Esta dos em que não exis tia a con tri -
bu i ção pre vi den ciá ria. Assim, o tex to
do art. 4º da Emen da Cons ti tu ci o nal n. 
20/98 di ri ge-se úni ca e ex clu si va men -
te pa ra a tran si ção de um sis te ma mis -
to de pre vi dên cia pa ra um sis te ma pu -
ro de ca rá ter con tri bu ti vo. Po de-se
di zer que o cons ti tu in te cri ou uma di fi -
cul da de a ma is pa ra a ob ten ção da
apo sen ta do ria, jus ta men te ten tan do
re ver o caó ti co es ta do do sis te ma bra -
si le i ro de se gu ri da de so ci al que vem
apre sen tan do su ces si vos dé fi cits. 

Tanto é verdade que esta norma 
possui apenas função de transição que
o legislador teve o cuidado de não
inseri-la no corpo do texto consti-
tucional, nem sequer foi inserida no
texto das disposições transitórias. Foi
dada esta disposição ao texto porque o
disposto no art. 4º não prevê nenhum
direito novo, apenas reserva o direito

daqueles que não estavam obrigados a
contribuir, como, também, daqueles
que mesmo após a implementação da
reforma somente serão obrigados a
contribuir com a aprovação de leis
específicas que disciplinem o sistema,
como é o caso já citado de servidores
de alguns Estados onde não existia a
contribuição previdenciária.

Daí a compreensão do ponto
cen tral do man da mus. A averbação de
tempo de serviço privado para con-
tagem recíproca só é admitida com a
devida comprovação da contribuição
previdenciária. A legislação vigente, no 
caso, exigia a contribuição an tes da
Emenda, como, também, con tinua a
exigi-la, uma vez que o teor do artigo foi 
mantido integralmente, sendo apenas
renumerado para o art. 201, § 9º.

Quando o constituinte dispõe no 
art. 4º da Emenda n. 20/98 que o
tempo de serviço prestado será consi-
derado como tempo de contribuição,
respeitada a legislação vigente, não
quis, como não poderia, ir con tra o
disposto no art. 201, § 9º. A expressão
“legislação vigente” deve ser entendida 
aqui em toda a acepção do termo,
incluindo-se o texto constitucional que
é, por excelência, a “legislação vigen-
te” primeira. Essa norma possui sim-
ples função transitória, não criando
direito novo algum, e deve ser inter-
pretada sob a luz do disposto no texto
constitucional. Não pode ser interpre-
tada con tra as disposições constitucio-
nais, pois é justamente para esse
sistema que ela cumpre sua função de
transição. 

Interpretar de forma diversa,
entendendo que esse texto teria,
simplesmente, abolido qualquer exi-
gência de prova de contribuição para
o tempo de serviço prestado ante-
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riormente à entrada em vigor da
Emenda, iria con tra o próprio objetivo
do artigo e con tra a interpretação
lógica e sistêmica da Constituição.
Quisesse o constituinte com o referido 
artigo prever algum direito novo, além
da simples função de transição, teria
disposto a norma no corpo da própria
Constituição. Registre-se, também,
que en tre duas interpretações deve-
se sempre abandonar aquela que leve 
a conclusões absurdas, e é o que
aconteceria caso se entendesse que
o art. 4º tivesse criado o direito de
contagem indistinta de tempo de
serviço como tempo de contribuição
para período an te rior à Emenda. Bem
de ver que o legislador não iria, ao
mesmo tempo em que instituiu o
sistema contributivo puro, disciplinar
de maneira totalmente diversa para
deixar de exigir contribuição àqueles
para os quais o sistema an te rior, que
buscou reformar, já exigia contri-
buição.

Por fim, a fun ção de nor ma de
tran si ção do art. 4º é evi den te não
ape nas por que dis pos ta fo ra do cor po
do tex to da Cons ti tu i ção, mas por que
o seu pró prio tex to quis ape nas res -
guar dar si tu a ções já con so li da das,
res sal van do ex pres sa men te a le gis la -
ção vi gen te que dis pu ses se de mo do
di ver so, bem co mo res pe i tou o di re i to
de fun ci o ná ri os pú bli cos es ta du a is
que só se ri am obri ga dos a con tri bu ir
após a en tra da em vi gor de lei que dis -
ci pli ne a ma té ria.

Re gis tre-se, ain da, que mes mo 
após as al te ra ções pro ce di das pe la
Emen da n. 20, es ta con ti nua sen do a
in ter pre ta ção su fra ga da pe los tri bu -
na is su pe ri o res, po den do-se ci tar, en -
tre ou tras, re cen te de ci são do STJ

nes se sen ti do, cu ja emen ta ora se
trans cre ve:

“Pro ces su al e pre vi den ciá rio.
Ação de cla ra tó ria. Tem po de ser vi ço
ru ral. Exa u ri men to da via ad mi nis tra ti -
va.

“1. O exa u ri men to da via ad mi -
nis tra ti va não é pres su pos to de ação
pre vi den ciá ria.

“2. Ca bí vel ação de cla ra tó ria
pa ra de cla rar tem po de ser vi ço pa ra
fins pre vi den ciá ri os.

“3. O tem po de ser vi ço ru ral,
sem con tri bu i ção e an te ri or à Lei n.
8.213/91, não se pres ta pa ra efe i to de
aver ba ção com vis tas a be ne fí cio pe lo 
sis te ma pú bli co ou pri va do ur ba no.

“4. Re cur so co nhe ci do em par -
te e,  nes sa,  pro v i  do”  (REsp n.
202.580/RS; DJU 15/5/2000, pág.180, 
rel. Min. Gil son Dipp, j. em 18/4/2000,
Qu in ta Tur ma).

Re sol vi da a ques tão no âm bi to
cons ti tu ci o nal, não há fa lar em vi o la -
ção à le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal de
qual quer es pé cie. Assim, em fa ce da
pre pon de rân cia da Cons ti tu i ção, e
ape nas pa ra que não se ale gue omis -
são ou ne ces si da de de pre ques ti o na -
men to, fi ca ven ci do o ar gu men to de
que aver ba ção do tem po ser vi ço, sem
a de vi da com pro va ção da con tri bu i -
ção pre vi den ciá ria, es ta ria am pa ra da
nos arts. 25 da Lei n. 8.212, de
24/7/91; 11, 55, 94, 96, 99 da Lei n.
8.213, de 24/7/91; 6º do Dec. n. 611,
de 21/7/92; 6º do Dec. n. 2.172, de
5/3/97; 6º da Lei de Intro du ção ao Có -
di go Ci vil. 

Diante do exposto, ausente o
direito líquido e certo, denega-se a
ordem.
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III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
de ci de o Gru po de Câ ma ras de Di re i to 
Pú bli co, à una ni mi da de, de ne gar a or -
dem.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,
Gas par Ru bik, Vol nei Car lin, Lu iz Cé -

zar Me de i ros e Tor res Mar ques. Pe la
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
la vrou pa re cer o Exmo. Sr. Dr. João
Fer nan do Q. Bor rel li.

Florianópolis, 8 de agosto de 2001.

João Mar tins,

Pre si den te e Re la tor.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 00.009663-6, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Volnei Carlin

Man da do de se gu ran ça — Pen si o nis ta — Pen são es pe ci al ou
gra ci o sa — Be ne fí cio deve ser pago den tro dos li mi tes es ta be le ci dos
pelo or de na men to ju rí di co vi gen te.

Na fi xa ção do quan tum ao be ne fi ciá rio da pen são es pe ci a lís si -
ma, não deve ser es que ci da a no ção pe cu li ar da si tu a ção, res sal tan -
do sem pre sua na tu re za ali men tar e de di re i to so ci al de cujo es pí ri to
vem im bu í da a pró pria Lei Ma i or e nem sem pre é per ce bi do ob je ti va -
men te pelo de ten tor da fun ção pú bli ca, numa éti ca de ser vi ço e de so -
li da ri e da de.

Pen são vi ta lí cia es pe ci al — Re a jus ta men to — Obje ti vo — Pa -
pel do ma gis tra do.

Cabe ao jul ga dor, sem afron tar a lei, apli car o Di re i to com
sa be do ria, jus ti ça e efi ciên cia. Entre as in ter pre ta ções pos sí ve is,
deve ser es co lhi da a que leva a efe i to, sem ques ti o na men to, os di re i -
tos so ci a is con sa gra dos no Tí tu lo II da Mag na Car ta, sob pena de in -
cor rer mos em des com pas so com a re a li da de, le van do que se crie um
abis mo en tre o tex to frio da lei e os ri cos con tor nos que a vida pode
nos pro por ci o nar.

Vi ú va de ex-ser vi dor pú bli co es ta du al — Per ce bi men to vin cu la do
ao sa lá rio mí ni mo na ci o nal men te uni fi ca do — Di re i to lí qui do e cer to.

A vi ú va de ex-ser vi dor pú bli co, que re ce ba pen são es pe ci al ou 

gra ci o sa do Esta do de San ta Ca ta ri na, faz jus ao per ce bi men to de

quan tia men sal nun ca in fe ri or ao sa lá rio mí ni mo na ci o nal men te

uni fi ca do.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Mandado de Segurança
n. 00.009663-6, da comarca da Cap i -
tal, em que é impetrante Rosa Torret
Rocha, sendo impetrados o Secretário
de Estado da Fazenda e o Secretário de
Estado da Administração:

ACORDAM, em Gru po de Câ -
ma ras de Di re i to Pú bli co, por vo ta ção
unâ ni me, con ce der a or dem.

Cus tas na for ma da lei.

I – Re la tó rio 

Ro sa Tor ret Ro cha im pe trou
man da do de se gu ran ça con tra ato dos 
Exmos. Srs. Se cre tá rio de Esta do da
Fa zen da e Se cre tá rio de Esta do da
Admi nis tra ção, adu zin do que, na con -
di ção de pen si o nis ta es pe ci al da Se -
cre ta ria da Fa zen da, de ve ria es tar
per ce ben do pen são men sal não in fe ri -
or a um sa lá rio mí ni mo.

A li mi nar foi de fe ri da às fls.
58/60.

As au to ri da des im pe tra das
pres ta ram in for ma ções às fls. 69/75,
ar güin do, em su ma, que a im pe tran te
re ce be do Esta do pen são gra ci o sa,
não se apli can do a ela, por tan to, as
dis po si ções cons ti tu ci o na is re fe ren tes 
ao sa lá rio mí ni mo.

O re pre sen tan te do Mi nis té rio
Pú bli co opi nou pe la de ne ga ção da or -
dem (fls. 78/81).

II — Voto 

O Preâmbulo da Constituição
eleva à condição de valor sup remo a
justiça, verbis: 

“Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvol-
vimento, a igualdade e a justiça como
valores sup re mos de uma sociedade
fraterna, pluralista, e sem precon-
ceitos, fundada na har mo nia so cial...”.

Nesse norte, o artigo 3º, inciso
I, da Lex Fundamentalis, dispõe que:

“Constituem  objetivos funda-
mentais da República Federativa do
Brasil:

“I — construir uma sociedade li-
vre, justa e solidária”.

Nunca é demais lembrar-se
que cabe ao Judiciário fazer a justiça,
sendo que, quando uma lei infracons-
titucional for injusta, o aplicador do
direito deve optar pela justiça (prevista 
constitucionalmente), com base nos
dispositivos suso citados e no princí-
pio da hierarquia das leis.

O art. 7º, inciso IV, da Carta Po-
lítica, prescreve:

“São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição so -
cial:

“IV — sa lá rio mí ni mo, fi xa do em 
lei, na ci o nal men te uni fi ca do, ca paz de 
aten der a su as ne ces si da des vi ta is
bá si cas e às de sua fa mí lia com mo ra -
dia, ali men ta ção, edu ca ção, sa ú de,
la zer, ves tuá rio, hi gi e ne, trans por te e
pre vi dên cia so ci al, com re a jus tes pe -
rió di cos que lhe pre ser vem o po der
aqui si ti vo, sen do ve da da sua vin cu la -
ção pa ra qual quer fim”.
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Aplica-se aos servidores públi-
cos o artigo citado, a teor do preconi-
zado no § 2º do art. 39 da Lex Funda-
mentalis.

Dis põe o art. 27, I, da Car ta
Esta du al, por sua vez:

“São di re i tos dos ser vi do res pú -
bli cos su je i tos ao re gi me úni co, além
de ou tros es ta be le ci dos em lei:

“I — pi so de ven ci men to não in -
fe ri or ao sa lá rio mí ni mo na ci o nal men -
te uni fi ca do”.

Ou tros sim, a Lei Esta du al n.
6.175/82, em seu art. 1º, de ter mi na
que o va lor men sal das pen sões con -
ce di das pe lo Esta do, com ba se nas
Le is ns. 3.389/63 e 3.482/64, ou em
le is es pe ci a is, não po de rá ser in fe ri or
ao me nor ven ci men to dos car gos pú -
bli cos, do qua dro de pes so al da Admi -
nis tra ção Di re ta,  cu jo pla no de car gos 
e ven ci men tos é es ta be le ci do na Lei
Com ple men tar Esta du al n. 81/93.
Esta Lei, em seu art. 58, diz que o pi so 
de ven ci men to de ve rá ob ser var o dis -
pos to no in ci so I do art. 27 da CE, e
es ten de a sua apli ca ção aos ina ti vos
e pen si o nis tas, no art. 56.

Des sa for ma, in de pen den te do
fa to da pen são ser gra ci o sa, pe la aná -
li se dos dis po si ti vos ci ta dos, con -
clui-se que é de ver do Esta do pa gá-la
de acor do com o pi so es ta be le ci do
cons ti tu ci o nal men te.

Nes se sen ti do, já de ci diu es ta
egré gia Cor te:

“Mandado de segurança —
Pensionista — Viúva de ex-servidor
público — Ilegitimidade passiva ad
causam do secretário de Estado —
Inocorrência — Segurança parcial-
mente concedida para elevar a pen-
são ao valor do salário mínimo.

Aplicação do art. 39, § 3º, e art. 7º, IV,
da CF” (Mandado de Segurança n.
99.012650-1, da Cap i tal, rel. Des.
João Mar tins).

E do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça co lhe-se:

“Re cur so es pe ci al. Pre vi den -
ciá rio. Pen são por mor te. Vi ú va. Art. 75. 
Le is ns. 8.213/91 e 9.032/98. Efe i to
ime di a to da lei no va. Apli ca bi li da de. Ju -
ros de mo ra. Ter mo ini ci al. Ci ta ção. Sú -
mu la 204, STJ. Per cen tu al 1% ao mês.

“(...)

“3. ‘L’effet im mé di at de la loi do it
être con si dé ré com me la règle or di na i -
re: la loi nou vel le s’applique, dès sa
pro mul ga ti on, à tous les ef fets qui ré -
sul te ront dans l’avenir de rap ports ju ri -
di ques nés ou à naî tre’ (Les Con flits
de Lo is Dans Le Temps, Pa ul Rou bi er, 
Pa ris, 1929).

“4. O di re i to sub je ti vo do de pen -
den te por mor te do se gu ra do é o di re i -
to à pen são, no va lor ir re du tí vel que a
lei lhe atri bua e não ao va lor do tem po
da con ces são do be ne fí cio, co mo é do 
prin cí pio cons ti tu ci o nal da su fi ciên cia
mí ni ma do be ne fí cio pre vi den ciá rio,
ins cul pi do no pa rá gra fo 2º do ar ti go
201 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, do
qual de cor rem a sua na tu re za ali men -
tar, o seu va lor mí ni mo, que de ve ser o 
su fi ci en te pa ra o aten di men to das ne -
ces si da des bá si cas do be ne fi ciá rio e
de sua fa mí lia, e a sua uni for mi da de,
por in di fe ren çá ve is, em ter mos de
aten di men to mí ni mo, a sa tis fa ção das
ne ces si da des vi ta is bá si cas da pes -
soa hu ma na.

“5. No sistema previdenciário
brasileiro, o valor le gal do benefício é
o seu valor mínimo constitucional,
uniforme em cada classe específica, a 
partir do qual varia em função do
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salário-de-contribuição, por força da
natureza  contributiva da previdência
so cial, também constitucional (artigo
201, ca put, da Constituição Fed eral)”
(STJ — REsp n. 263697/AL, rel. Min.
Ham il ton Carvalhido, DJU 18/12/
2000, pág. 280).

No mes mo di a pa são: STJ —
REsp n. 264514/AL, rel. Min. Ha mil ton 
Car va lhi do, DJU 9/10/2000, pág. 214.

Ademais, o benefício es pe cial
deve sempre ser pago obedecendo
aos parâmetros legais e atenden-
do-se o caráter de Direito So cial a que 
se reveste a situação ma te rial. Além
dis so, destaque-se que ao magistrado 
cabe, com sabedoria, apl icar a
interpretação lo cal que mais favoreça
o beneficiado (vide sobre o assunto, a
lição de Teresa Arruda Alvim, in
Direito de Família — Aspectos Consti- 
tucionais, Civis e Processuais, ed.
1993, pág. 89), consoante, aliás, a
reconhecida filosofia emanada das
normas cons titu ci o na is.

Em as sim sen do, dos en si na -
men tos aci ma co li gi dos ex trai-se que
tem a im pe tran te di re i to lí qui do e cer to 

de re ce ber a pen são gra ci o sa em va -
lor não in fe ri or ao mí ni mo cons ti tu ci o -
nal, con fi gu ra da, ain da, em ver da de i ra 
ques tão de jus ti ça.

Con ce de-se a or dem.

III – De ci são 

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
de ci de o Gru po, à una ni mi da de, con -
ce der a or dem.

Par ti ci pa ram do jul ga men to os
Exmos. Srs. Des. Fran cis co Oli ve i ra
Fi lho, Gas par Ru bik, New ton Tri sot to
e Lu iz Cé zar Me de i ros. Pe la dou ta
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça la vrou
pa re cer o Exmo. Sr. Dr. Hum ber to
Fran cis co Scharf Vi e i ra.

Florianópolis, 8 de agosto de 2001.

João Mar tins,

Pre si den te com vo to;

Vol nei Car lin,

Re la tor.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 00.007753-4, DA CAPITAL 

Re la tor: Des. Luiz Cézar Medeiros 

Man da do de se gu ran ça — Adi ci o nal por tem po de ser vi ço —
Teto — Inci dên cia so bre o to tal efe ti va men te pago — Ordem de ne ga da.

Em res pe i to ao pre co ni za do no art. 37 da Cons ti tu i ção da Re -

pú bli ca e no art. 17 do ADCT, o per cen tu al re la ti vo ao adi ci o nal por

tem po de ser vi ço in ci de so bre o va lor efe ti va men te pago ao ser vi dor

e não so bre aque le a que te ria di re i to se não hou ves se a li mi ta ção re -

sul tan te do “teto sa la ri al”. O acrés ci mo re sul tan te, no en tan to, não

se sub me te a li mi te re mu ne ra tó rio, por ca rac te ri zar-se como van ta -

gem pes so al.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Mandado de Segurança
n. 00.007753-4, da comarca da Cap i -
tal, em que são impetrantes Afonso
Becker e Luiz Carlos Hauffe, e
impetrados o Secretário de Estado da
Segurança Pública e o Secretário de
Estado da Administração:

ACORDAM, em Gru po de Câ -
ma ras de Di re i to Pú bli co, por vo ta ção
unâ ni me, afas tar as pre li mi na res e de -
ne gar a or dem.

Cus tas le ga is.

I — Re la tó rio 

Afon so Bec ker e Lu iz Car los
Ha uf fe, ser vi do res pú bli cos es ta du a is, 
im pe tra ram man da do de se gu ran ça
con tra ato do Se cre tá rio de Esta do da
Se gu ran ça Pú bli ca e do Se cre tá rio de
Esta do da Admi nis tra ção de San ta
Ca ta ri na.

Pre ten dem ver as se gu ra do o
di re i to de re ce ber a ver ba com po nen -
te de se us ven ci men tos re la ti va ao
adi ci o nal por tem po de ser vi ço cal cu -
la da so bre o to tal da re mu ne ra ção,
sem qual quer re du ção ou li mi ta ção a
tí tu lo de “te to sa la ri al”.

O pe di do de con ces são de me -
di da li mi nar foi de fe ri do, por in ter mé -
dio do r. des pa cho de fls. 21/23, pe lo
emi nen te Des. So lon d’Eça Ne ves.

Nas in for ma ções, as au to ri da -
des im pe tra das ar gúem pre li mi nar de
ca rên cia da ação por ine xis tir di re i to lí -
qui do e cer to. No to can te ao mé ri to,
sus ten tam que o ato im pug na do en -
con tra res pal do no in ci so XI do ar ti go
37 da CF/88 e no ar ti go 17 do ADCT.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça ma ni fes tou-se no fe i to, me di -
an te pa re cer da la vra do Dr. Átti la
Antô nio Roth sahl, no sen ti do de ser
con ce di da a or dem.

II — Voto 

1. A pro e mi al de ca rên cia de
ação, por ine xis tir di re i to lí qui do e cer -
to a ser am pa ra do pe la via man da -
men tal, con fun de-se com o pró prio
mé ri to. O que se dis cu te na pre sen te
ação é jus ta men te o di re i to ou não dos 
im pe tran tes de per ce ber o adi ci o nal
por tem po de ser vi ço in ci den te so bre a 
to ta li da de dos ven ci men tos, des con si -
de ran do-se, por tan to, o te to má xi mo
es ta be le ci do pa ra a clas se em que se
en qua dram os pos tu lan tes.

Afas to-a, po is.

2. Con for me se in fe re da ini ci al, 
os im pe tran tes, ser vi do res pú bli cos
es ta du a is, De le ga dos de Po lí cia, o pri -
me i ro ain da na ati va e o se gun do já
apo sen ta do, per ce bem ven ci men tos
sub me ti dos ao li mi te má xi mo, cor res -
pon den te à re mu ne ra ção de Se cre tá -
rio de Esta do — R$ 4.411,80 —, an te
o pre ce i tu a do no art. 37, XI, da Cons ti -
tu i ção da Re pú bli ca.

A ra zão da in sur gên cia é que
as au to ri da des co a to ras têm apli ca do
o per cen tu al re fe ren te ao adi ci o nal por 
tem po de ser vi ço so bre a par ce la con -
fi na da ao li mi te má xi mo de re mu ne ra -
ção, sen do ex clu í da des sa van ta gem
a par ce la que ul tra pas sa o re fe ri do li -
mi te.

Destarte, objetivam os impe-
trantes o reconhecimento do direito de
ter o respectivo adicional por tempo de
serviço calculado também sobre os
valores que não lhes são pagos, por
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ultrapassarem o limite máximo de
remuneração, isto ao fundamento de
que, tratando-se de vantagem pessoal, 
não poderia ficar jungida ao limite
constitucional estabelecido.

Como bem apontaram as ilus-
tres autoridades impetradas, não se
discute no presente man da mus se o
adicional por tempo de serviço é
vantagem pecuniária sujeita ao limite
máximo de remuneração. Essa
questão já foi pacificada pelo Sup remo 
Tri bu nal Fed eral.

Que as van ta gens de ca rá ter
in di vi du al e as re la ti vas à na tu re za e
ao lo cal de tra ba lho não de vem ser
con si de ra das pa ra os efe i tos do en -
qua dra men to da re mu ne ra ção do ser -
vi dor no te to es ta be le ci do em lei, é in -
ques ti o ná vel. Esta au gus ta Cor te de
Jus ti ça re i te ra da men te tem de ci di do
nes te sen ti do, me re cen do des ta que:
ADIn n. 61 da Ca pi tal; MS n. 4.911 da
Ca pi tal — rel. Des. Ru bem Cór do va;
MS n. 5.947 da Ca pi tal — rel. Des.
Alci des Agui ar; MS n. 6.084 da Ca pi tal 
— rel. Des. Le o nar do Alves Nu nes; e
MS n. 6.136 da Ca pi tal — rel. Des.
Nes tor Sil ve i ra, den tre tan tos ou tros
com idên ti co po si ci o na men to.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
em ADIn pro pos ta pe lo Par ti do dos
Tra ba lha do res, se guin do li nha de en -
ten di men to pre co ni za da de há mu i to,
de ci diu de for ma ex pres sa pe la ex clu -
são do adi ci o nal por tem po de ser vi ço
do te to le gal pa ra os ven ci men tos dos
ser vi do res do Esta do de San ta Ca ta ri -
na.

Nes se sen ti do:

“Re mu ne ra ção. Te to cons ti tu ci o -
nal. Au to-apli ca bi li da de. A nor ma in ser -
ta no in ci so XI do ar ti go 37 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral é au to-apli cá vel, não

de pen den do, re la ti va men te ao te to, de
re gu la men ta ção.

“Re mu ne ra ção — Te to cons ti -
tu ci o nal — Van ta gens pes so a is. A
te or da ju ris pru dên cia do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, em re la ção à qual
guar do re ser va, as van ta gens pes -
so a is não de vem ser com pu ta das pa -
ra sa ber-se da ob ser vân cia do te to
pre vis to no in ci so XI do ar ti go 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral — pre ce den te:
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de
n. 14, re la ta da pe lo Mi nis tro Cé lio Bor -
ja, cu jo acór dão foi pu bli ca do no Diá -
rio da Jus ti ça de 1º de de zem bro de
1989” (ROMS n. 21.840.5—DF, Se -
gun da Tur  ma,  JSTF — Lex —
195/169).

No mes mo tri lho, o Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça, com su pe dâ neo em
es có lio da Cor te Su pre ma, emen tou:

“Fun ci o ná rio pú bli co. Ven ci -
men tos. Te to. Adi ci o na is por tem po de 
ser vi ço. Ta is van ta gens não se in clu -
em no te to pre vis to no art. 37, XI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, con so an te de ci -
diu o STF, ao jul  gar a ADIn n.
14-4-DF” (Rec. em Man da do de Se gu -
ran ça n. 1.011-0—GO, rel. Min. Amé ri -
co Luz — Re vis ta STJ — 52/255).

Mas co mo já se dis se, pe lo ex -
pos to nos au tos, a ques tão em co -
men to não diz res pe i to à pos si bi li da de 
do ex tra po la men to do te to em ra zão
do côm pu to da par ce la re fe ren te ao
adi ci o nal por tem po de ser vi ço. O que
re al men te es tá em dis cus são é se o
per cen tu al cor res pon den te a es sa
van ta gem po de in ci dir so bre a par ce la
de re mu ne ra ção não re ce bi da pe lo
ser vi dor em ra zão da ve da ção cons ti -
tu ci o nal.
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Enten do que não, e o ra ci o cí nio 
que le va a es sa con clu são é ex tre ma -
men te sim ples.

Pri me i ro: Qu al a ba se de cál cu -
lo do adi ci o nal por tem po de ser vi ço?

Nos ter mos do § 1º do ar ti go 84 
da Lei n. 6.745/85, o adi ci o nal por
tem po de ser vi ço tem por ba se de cál -
cu lo o ven ci men to e ou tras van ta gens
pe cu niá ri as atri bu í das aos ser vi do res.

Se gun do: Qu al o ven ci men to
bá si co e as van ta gens que com põem
a re mu ne ra ção dos im pe tran tes?

Ape nas à gui sa de ilus tra ção,
pe lo de mons tra ti vo de pa ga men to do
im pe tran te Afon so Bec ker (fl. 10), te -
mos co mo par ce las com po nen tes da
re mu ne ra ção a se guin te dis cri mi na -
ção: Ven ci men to (R$ 442,73); Gr.
Com. Rem. Pa ri tá ria (R$ 816,66); Ind.
Po lí cia Ci vil (R$ 531,27); Gr. Comp.
Pa ri tá ria-PR (R$ 2.861,48); Re pres.
De leg. Po lí cia (R$ 221,36).

Todas essas parcelas estão
submetidas ao teto máximo, devendo
portanto ser deduzido do to tal o valor
excedente, ou seja, R$ 461,70. Tem-
se,  assim,  que  o  vencimento mais
as parcelas representam R$ 4.411,80.

Se o adicional por tempo de
serviço deve incidir sobre o venci-
mento e sobre as parcelas que com-
põem a remuneração, e se esta, com a
limitação imposta pela Constituição,
totaliza R$ 4.411,80, é sobre este to tal
que deverá incidir o percentual concer-
nente à vantagem pessoal em referên-
cia, pouco importando, agora sim, que
do somatório re sulte valor su pe rior ao
teto máximo.

Pe lo que se ob ser va, as au to ri -
da des im pe tra das es tão agin do em
sin to nia com o en ten di men to ado ta do
pe la Su pre ma Cor te.

Os julgados trazidos à colação
pelos impetrantes dizem respeito a
situações em que a Administração
Pública confinava ao limite máximo
também o acréscimo referente ao
adicional por tempo de serviço, o que
não é o caso dos au tos.

De ma is dis so, além de a in ter -
pre ta ção em pres ta da pe los im pe tran -
tes afron tar o de ter mi na do no art. 37,
XI, da Lei Ma i or, bem as sim o dis pos to 
no art. 17 do ADCT, se ria pou co ra -
zoá vel e até ina ce i tá vel con ce ber-se
que a par ce la cu ja per cep ção é ve da -
da, o que tor na ile gal e ile gí ti mo o seu
pa ga men to, pu des se ser va li da da pa -
ra o efe i to de in ci dên cia de van ta gens
re mu ne ra tó ri as. Os va lo res que ul tra -
pas sam o li mi te cons ti tu ci o nal não
exis tem no mun do do di re i to e não de -
ve ri am se quer ser co gi ta dos no mun -
do dos fa tos.

Em ter mos de re mu ne ra ção
(não de van ta gem pes so al), tu do o
que ul tra pas sar o pa ta mar es ta be le ci -
do co mo te to de ven ci men tos de ve ser 
ab so lu ta men te des con si de ra do.

Nes se sen ti do é o en ten di men -
to su fra ga do pe lo co len do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça:

“Constitucional. Administrativo.
Teto remuneratório. Vantagens ex-
cluídas.

“1. O acrés ci mo re la ti vo ao adi -
ci o nal por tem po de ser vi ço não se
sub me te a li mi te re mu ne ra tó rio (te to),
por se ca rac te ri zar co mo van ta gem de 
ca rá ter in di vi du al (§ 1º do art. 39 da
CF/1988). Sua ba se de cál cu lo, no en -
tan to, es tá su bor di na da àque le te to.
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“2. RMS im pro vi do” (Re cur so
Ordi ná rio em Man da do de Se gu ran ça
n. 7.780/SC, rel. Min. Fer nan do Gon -
çal ves).

E bem re cen te men te, no Bo le -
tim Infor ma ti vo do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, co lhe-se a se guin te in for -
ma ção:

“Adi ci o nal por tem po de ser vi -
ço. Van ta gem pes so al. Te to. Ba se de
cál cu lo.

“Pros se guin do o jul ga men to, a
Tur ma, por ma i o ria, de ci diu que, ape -
sar de o acrés ci mo re la ti vo ao adi ci o -
nal por tem po de ser vi ço não se sub -
me ter ao li mi te re mu ne ra tó rio (te to
sa la ri al), por ca rac te ri zar van ta gem
pes so al (art. 39, §1º, CF), sua ba se de 
cál cu lo es tá su bor di na da àque le te to”
(ROMS n. 11.772-SC, rel. Min. Fe lix
Fis cher, jul ga do em 18/12/2000).

Nes te au gus to So da lí cio, de
igual for ma, te mos os se guin tes pre -
ce den tes:

“Man da do de se gu ran ça —
Adicional por tem po de ser vi ço — Te -
to — Inci dên cia so bre o to tal efe ti va -
men te pa go — Ordem de ne ga da.

“O percentual relativo ao adi-
cional por tempo de serviço incide
sobre o valor efetivamente pago ao
servidor e não sobre aquele a que teria
direito se não houvesse a limitação
resultante do ‘teto salarial’” (Mandado
de Segurança n. 97.013210-7 —
Primeiro Grupo de Câmaras Civil, rel.
Des. New ton Trisotto; e Mandado de
Segurança n. 97.014088-6 — Des.
Sérgio Paladino).

“Fun ci o ná rio pú bli co. Te to re -
mu ne ra tó rio. Van ta gens abran gi das.
Lei Com ple men tar n. 100/93. Adi ci o -
nal por tem po de ser vi ço. Cál cu lo.

“O § 3º do art. 3º da LC n.
100/93 é ta xa ti vo. So men te as van ta -
gens ali no mi na das po dem ser ex clu í -
das do te to do art. 37, XI, da CF.

“O acrés ci mo re fe ren te ao adi -
ci o nal por tem po de ser vi ço não se
sub me te ao li mi te re mu ne ra tó rio. Sua
ba se de cál cu lo, en tre tan to, es tá a ele
su bor di na da” (Man da do de Se gu ran -
ça n. 8.566 — Se gun do Gru po de Câ -
ma ras, rel. Des. Nes tor Sil ve i ra).

No Man da do de Se gu ran ça n.
98.002286-0, o emi nen te Des. Sil ve i ra 
Len zi em pro fi ci en te de cla ra ção de vo -
to ven ci do con sig nou:

“Dis sen ti da dou ta ma i o ria e vo -
tei pe la de ne ga ção da or dem, por en -
ten der que o cál cu lo do adi ci o nal por
tem po de ser vi ço de ve in ci dir ape nas
so bre o va lor fi xa do a tí tu lo de li mi te
má xi mo re mu ne ra tó rio, e não so bre o
va lor to tal da re mu ne ra ção de ca da
ser vi dor, sem a apli ca ção do te to.

“Ne ces sá rio, ini ci al men te, uma
alu são acer ca do pre vis to no art. 37,
in ci so XI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
sua in ter pre ta ção:

‘Art. 37. (...)

‘XI — a lei fi xa rá o li mi te má xi -
mo e a re la ção de va lo res en tre a
ma i or e a me nor re mu ne ra ção dos
ser vi do res pú bli cos, ob ser va dos, co -
mo li mi tes má xi mos e no âm bi to dos
res pec ti vos po de res, os va lo res per -
ce bi dos co mo re mu ne ra ção, em es pé -
cie, a qual quer tí tu lo, por mem bros do
Con gres so Na ci o nal, Mi nis tros de
Esta do e Mi nis tros do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral e se us cor res pon den tes
nos Esta dos, no Dis tri to Fe de ral e nos
Ter ri tó ri os, e, nos Mu ni cí pi os, os va lo -
res per ce bi dos co mo re mu ne ra ção,
em es pé cie, pe lo Pre fe i to’.
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“Para que se possa dar cumpri-
mento a este comando, ou seja, ade-
quar a remuneração de todo o funcio-
nalismo público, o art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitó-
rias prescreve de maneira a não deixar
qualquer margem de dúvida que ‘os
vencimentos, a remuneração, as vanta- 
gens e os adicionais, bem como os
proventos de aposentadoria que este-
jam sendo percebidos em desacordo
com a Constituição serão imedia-
tamente reduzidos aos limites dela
decorrentes, não se admitindo, neste
caso, invocação de direito adquirido ou
percepção de excesso a qualquer
título’.

“Atra vés de sim ples le i tu ra des -
tes dis po si ti vos, cons ta ta-se, que a in -
ten ção do cons ti tu in te foi jus ta men te
pro i bir que al gum ser vi dor per ce ba re -
mu ne ra ção, ‘em es pé cie’ ou ‘a qual -
quer tí tu lo’, aci ma da que la atri bu í da,
no âm bi to do Po der Exe cu ti vo, aos
Se cre tá ri os de Esta do, im pon do um
fim aos al tos sa lá ri os dos pri vi le gi a dos 
‘ma ra jás’ do ser vi ço pú bli co.

“Co mo o cons ti tu in te re fe re-se
à ‘re mu ne ra ção’, cum pre es ta be le cer
que es ta ex pres são cor res pon de a tu -
do o que se ja de vi do em ra zão do car -
go ocu pa do, ou se ja, é a so ma das
par ce las de vi das ao ser vi dor pú bli co,
com pre en di dos os ven ci men tos e ou -
tras van ta gens pe cu niá ri as.

“Con clui-se, as sim, que sem pre 
se usa o ter mo re mu ne ra ção quan do
se quer abran ger to dos os va lo res, em 
pe cú nia ou não, que o ser vi dor per ce -
be men sal men te, em re tri bu i ção ao
seu tra ba lho. Assim, a pa la vra re mu -
ne ra ção é em pre ga da em sen ti do ge -
né ri co pa ra abran ger to do ti po de re tri -
bu i ção do ser vi dor pú bli co.

“For ço so é re co nhe cer que a
ex pres são re mu ne ra ção, em es pé cie,
a qual quer tí tu lo, cons tan te do tex to
cons ti tu ci o nal, é de na tu re za abran -
gen te, en vol ven do, por con se guin te,
as van ta gens pes so a is que os im pe -
tran tes bus cam ver cal cu la das fo ra do
te to re mu ne ra tó rio.

“Como observa José Cretella
Júnior, em sua obra Comentários à
Constituição de 1988, vol. IX, Forense,
1993, pág. 4.716, ‘todo vencimento,
toda remuneração, todos os adicionais,
assim como todos os proventos de
aposentadoria percebidos pelos servi-
dores públicos devem encontrar base
constitucional. Não há nenhum direito
adquirido fundado a não ser em norma
le gal. A contrario sensu, toda percep-
ção mencionada, percebida em desa-
cordo com a Constituição, deverá ser
reduzida ao limite desta decorrente, não 
se admitindo, na hipótese, invoca- ção
de direito adquirido ou percepção de
excesso, a qualquer título’.

“É tam bém im por tan te trans cre -
ver as bri lhan tes ob ser va ções fe i tas
por Cel so Antô nio Ban de i ra de Mel lo,
ain da que te nha re for mu la do seu po si -
ci o na men to na 3ª edi ção da sua obra,
nos en si nan do que ‘em bo ra no tex to
em apre ço a ex pres são ‘a qual quer tí -
tu lo’ es te ja ex pli ci ta men te re por ta da à
re tri bu i ção dos car gos cu ja re mu ne ra -
ção se cons ti tui em pa ta mar in su pe rá -
vel, ain da as sim tem-se de con si de rar
que va le, do mes mo mo do, pa ra qua li -
fi car o mon tan te do que po de ser per -
ce bi do pe los ser vi do res. Isto é, os ser -
vi do res em ge ral não po dem per ce ber, 
‘a qual quer tí tu lo’, ma is do que ‘a qual -
quer tí tu lo’ é per ce bi do pe los car gos
apon ta dos co mo ba li za re tri bu tó ria.
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‘De ve ras, a ser de ou tra sor te,
o dis po si ti vo se ria inó cuo, im pres tá vel 
pa ra os fins que ob je ti vou, po den do
ser cos te a do com a má xi ma fa ci li da -
de. Bas ta ria atri bu ir aos ser vi do res,
em con ta de re tri bu i ção bá si ca, va lo -
res mo des tos ou as su je i ta dos ao te to
e de fe rir-lhes qual quer ex ces so a tí tu -
lo de gra ti fi ca ções, adi ci o na is ou van -
ta gens de tal ou qual ti po lo gia. Não
se ria de crer que a Cons ti tu i ção hou -
ves se li be ra do as su pe ra ções do te to
quan do ti ves sem com pos tu ra des ta
or dem, a me nos que se qui ses se in -
cul car-lhe a re ma ta da es tul ti ce de cri -
ar uma pse u do-res tri ção, de ne nhu ma 
va lia e pro ve i to. Inter pre ta ção des te
ja ez nun ca se ria ado ta da por exe ge ta
que se pre zas se’ (Re gi me Cons ti tu ci o -
nal dos Ser vi do res da Admi nis tra ção
Di re ta e Indi re ta, RT, 1990, págs.
72/73).

“Não des co nhe ço que es ta não
tem si do a ori en ta ção ado ta da por es -
te Tri bu nal de Jus ti ça e pe lo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, que sus ten tam não
es tar o adi ci o nal por tem po de ser vi -
ço, van ta gem pes so al, in clu í do no te to 
sa la ri al.

“Contudo, ressalvando o meu
posicionamento acerca deste ponto, e 
admitindo o entendimento majoritário,
creio que mesmo assim não há direito
líquido e certo a ser protegido no
presente writ.

“A questão discutida no man da -
mus é tão-somente esta: deve ou não
o adicional por tempo de serviço ser
calculado sobre os limites do teto
remuneratório.

“Para demonstrar a diferença na
aplicação prática do entendimento
vencedor no presente writ e do meu
posicionamento, convém exemplificar:

se tivéssemos um servidor com remu-
neração de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), com direito ao adicional por
tempo de serviço de 60% (sessenta por
cento), caso fosse considerado que
este incidiria sobre a sua remuneração,
sem a limitação devida e defendida por
mim, o servidor receberia R$ 9.000,00
(nove mil reais) a título de triênio,
acrescido das demais vantagens e do
ven ci men to propriamente dito, ou seja,
muito mais do que a remuneração to tal
de Secretário de Estado, que é de R$
4.411,80 (quatro mil, quatrocentos e
onze reais e oitenta cen ta vos).

“Embo ra a le gis la ção dis po nha
que o adi ci o nal por tem po de ser vi ço
— co mo van ta gem pes so al que é —
não de ve ser in clu í do pa ra fins de cál -
cu lo do li mi te má xi mo sa la ri al, não há
ex pres sa per mis são que es te se ja cal -
cu la do so bre re mu ne ra ção su pe ri or
ao te to sa la ri al im pos to aos ser vi do res 
pú bli cos.  E nem po de ria ser di fe ren te, 
po is con fron ta ria com o sen ti do da
nor ma cons ti tu ci o nal, que é o de fi xar
um li mi te aos ven ci men tos dos ser vi -
do res pú bli cos, ter mi nan do com dis -
tor ções sur gi das em épo ca pou co de -
mo crá ti ca, vi ven ci a da pe lo pa ís em
um pas sa do não mu i to dis tan te.

“Não se está de forma alguma
pregando vencimentos irrisórios aos
servidores públicos. Contudo, indis-
pensável é o término de algumas 
distorções surgidas, que elevaram
determinados vencimentos a patama-
res muito superiores aos pagos em
países desenvolvidos.

“Em nosso país, tem-se como
característica a grande disparidade
existente en tre os que ganham mais e
os que ganham menos. Portanto,
merece elogios a preocupação do

MANDADOS DE SEGURANÇA JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

34 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



constituinte em determinar um teto,
estabelecendo ainda uma relação en -
tre a maior e a menor remuneração
dos servidores públicos.

“Em parecer proferido no Man-
dado de Segurança n. 97.009313-6, da
Cap i tal, com a clareza que lhe é pe cu -
liar, o Dr. Raulino Jacó Brüning, Procu-
rador de Justiça, analisou a questão
consignando que:

“As estabelecer que lei fixará o
limite máximo da remuneração, a
Constituição delega ao legislador
ordinário poderes para fixá-lo, sendo
que em Santa Catarina a matéria foi
d isc ip l inada no ar t .  3º  da Lei
Complementar n. 100/93, do seguinte
teor:

‘Art. 3º — O limite máximo de
remuneração a que se refere o art. 23, 
II, da Constituição do Estado, é fixado, 
para os servidores ativos e inativos
pertencentes aos Quadros de Pessoal 
dos órgãos da Administração Direta,
Autarquias e Fundações do Poder
Executivo, em 100% (cem por cento)
do valor da remuneração do cargo de
Secretário de Estado.

‘§ 3º Ficam excluídas do limite
previsto neste artigo, as importâncias
percebidas a título de:

(...)

‘III — adicional por tempo de
serviço’.

‘Como se vê, nenhum servidor,
no âmbito do Poder Executivo, pode
receber remuneração su pe rior a R$
4.411,80, ressalvadas as vantagens
de caráter pessoal. Pode produzir,
para mais que isto, mas não pode
receber além do teto máximo.

‘Cabe perguntar então se o
adicional por tempo de serviço (que é
vantagem pessoal) deve ser calculado 
sobre o máximo permitido e pago ou
também sobre o excesso vedado e
não pago?

‘Se ria, da ta ve nia, uma fic ção
ou, qui çá, um ar ti fí cio ju rí di co cal cu lar
um adi ci o nal so bre ba se de cál cu lo
em par te re al e em par te ir re al.

‘Por certo os administradores
públicos, no caso, os impetrados,
estariam desrespeitando o princípio
da legalidade.

‘Não se pode fazer incidir uma
vantagem sobre base de cálculo
inexistente na realidade. Não existe
salário acima de R$ 4.411,80. Então
não se pode calcular adicional sobre
valores acima deste limite.

‘O próprio artigo 17 do Ato das
Disposições Transitórias da Cons-
tituição Fed eral se preocupou com esta
questão, determinando que qualquer
remuneração paga em desacordo com
a Constituição fosse imediatamente
reduzida.

‘Reduzida implica em extinguir.
E o que é extinto não pode servir para
cálculo de vantagem pos te rior’.

“Outro não é o entendimento do 
eminente Procurador de Justiça Dr.
José Antônio Salvadori:

‘Devem, entretanto, para cál-
culo, evidentemente, limitar-se ao
teto, porque os vencimentos dos
impetrantes, restringem-se por força
constitucional (art. 37, XI, c.c. art. 17
do ADCT/88) à remuneração efeti-
vamente paga (art. 81 da Lei n.
6.745/85). O que ultrapassar os R$
4.411,80 não existe juridicamente, por 
força do que dispõe a maior lei do
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País. É o nada jurídico. E o nada
jurídico não pode servir de base para
o pretendido cálculo’ (Mandado de
Segurança n. 97.009314-4, da Cap i -
tal, rel. Des. Alcides Aguiar, julgado
em 11/4/98).

“Diante de tais argumentos,
forçoso concluir que não existe norma 
que expressamente permita o cálculo
do adicional por tempo de serviço
sobre a remuneração hipotética do
servidor público — aquela que ainda
não foi ajustada ao valor máximo
permitido pelo teto constitucional.

“Assim, ousei dissentir do posi-
cionamento deste colendo Tri bu nal,
pois entendo que, em seara adminis-
trativa, as normas devem, sempre, ser
interpretadas restritivamente quando
delas incidirem algum ônus à admi-
nistração pública, pois ‘enquanto o
Direito Privado repousa sobre a igual-
dade das par tes na relação jurídica, o
Direito Público assenta em princípio
inverso, qual seja, o da supremacia do
Poder Público sobre os cidadãos, dada
a prevalência dos interesses coletivos
sobre os individuais’ (Hely Lopes Mei-
relles, Direito Administrativo Brasileiro,
20ª ed., São Paulo, Malheiros Editores,
1995, pág. 38). Não havendo lei
permitindo o cálculo sobre o ‘irreal’, o
adicional por tempo de serviço deve
incidir sobre os vencimentos já
limitados pelo teto constitucional”.

Em coro ao afirmado an te rior-
mente, concordo plenamente com os
argumentos do ilustre julgador. Mostra-
se lógica e razoável a conclusão de que 
o percentual relativo ao adicional por
tempo de serviço deva incidir sobre o
valor que é efetivamente percebido pelo 
servidor público e não sobre aquele a
que teria direito se não houvesse a
limitação resultante do “teto salarial”.

Ante o exposto, denego a segu- 
rança.

Custas pelos impetrantes. Inca- 
bível a condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do STF).

III — De ci são 

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
por vo ta ção unâ ni me, afas ta ram as pre -
li mi na res e de ne ga ram a se gu ran ça.

Par ti ci pa ram do jul ga men to os
Exmos. Srs. Des. New ton Tri sot to,
Vol nei Car lin e Tor res Mar ques. Pe la
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
la vrou pa re cer o Exmo. Sr. Dr. Átti la
Antô nio Roth sahl.

Florianópolis, 14 de março de 2001.

João Mar tins,

Presidente;

Luiz Cézar Medeiros,

Re la tor.
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APELAÇÕES CÍVEIS

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.000604-2, DE BLUMENAU

Re la tor: Des. João Mar tins

Ape la ção cí vel — Res pon sa bi li da de ci vil do Esta do — Aci -

den te de trân si to — Se má fo ro de fe i tu o so que in di ca va luz ver de si -

mul ta ne a men te em am bas as di re ções de trá fe go — Te o ria do ris co

ad mi nis tra ti vo — Art. 37, § 6º, da Cons ti tu i ção Fe de ral — Pre sun -

ção de cul pa do ente pú bli co não ili di da — Au sên cia de cul pa do ape -

lan te — De ver do Mu ni cí pio de in de ni zar — Pro ce dên cia do pe di do

— Sen ten ça re for ma da — Inver são dos ônus de su cum bên cia com

isen ção do Mu ni cí pio em cus tas pro ces su a is (LC ns.156/97 e

161/97).

Vistos relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.000604-2, da comarca de Blumenau 
(3ª Vara), em que é apelante Melentino
Augustinho Teodoro, sendo apelado o
município de Blumenau:

ACORDAM, em Qu in ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, co nhe cer
do re cur so vo lun tá rio, e dar-lhe pro vi -
men to para jul gar pro ce den te o pe di do,
in ver ten do-se os ônus da su cum bên -
cia.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Trata-se de apelação cível
interposta por Melentino Augustinho
Teodoro, qualif icado nos au tos,
irresignado com a sentença proferida

nos au tos de ação de reparação de
danos ajuizada con tra o município de
Blumenau, igualmente qualificado, em
que o Magistrado a quo julgou impro-
cedente o pedido diante da não
comprovação dos fatos constitutivos
do direito pelo requerente, além de
condená-lo em despesas processuais
e honorários advocatícios no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Incon for ma do com o te or da
sen ten ça pro fe ri da, re cor reu o ape lan -
te às fls. 112/116, ale gan do que os
de po i men tos cor ro bo ram a te se de
que o se má fo ro in di ca va luz ver de ao
mes mo tem po pa ra am bas as di re -
ções de trá fe go. 

Asse ve ra que a ale ga ção do
Mu ni cí pio de que o se má fo ro era au to -
má ti co, aci o nan do a luz ama re la in ter -
mi ten te em ca so de de fe i to, não me re -
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ce aco lhi men to, po is os sis te mas de
con tro le não são in fa lí ve is.

Enfa ti za, ain da, que a pla ni lha
de ma nu ten ção do se má fo ro apre sen -
ta da pe lo Mu ni cí pio (fl. 93) ates ta a
exe cu ção de re pa ros em re fe ri do se -
má fo ro no dia do aci den te.

Por fim, re que reu o pro vi men to
do re cur so, além da res pon sa bi li za -
ção do Mu ni cí pio, e in ver são do ônus
de su cum bên cia.

O ape la do apre sen tou as con -
tra-ra zões de ape la ção, pug nan do pe -
la ma nu ten ção da sen ten ça re cor ri da
(fls. 120/123).

Insta do a ma ni fes tar-se, opi nou 
o re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co
de pri me i ro grau pe lo co nhe ci men to e
des pro vi men to do ape lo (fls. 125/
127).

Nes ta Instân cia, a dou ta Pro cu -
ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, em pa re cer
da la vra do Pro cu ra dor Má rio Ge min,
ma ni fes tou-se pe lo co nhe ci men to e
des pro vi men to do re cur so vo lun tá rio
(fls. 134/137).

II — Voto

Trata-se de apelação cível
interposta por Melentino Augustinho
Teodoro con tra sentença que afastou
a responsabilidade do município de
Blumenau, julgando improcedente o
pedido de ressarcimento de danos
causados em seu veículo decorrentes 
de abalroamento em veículo de
terceiro sob a alegação de defeito em
semáforo de cruzamento.

Com pul san do os au tos, cons ta -
ta-se ir re fu tá vel a ocor rên cia do aci -
den te en vol ven do o ape lan te e a exis -
tên cia de de fe i to no se má fo ro. Res-
tringe-se a per ple xi da de, no ca so em
exa me, so men te à de ter mi na ção da

es pé cie de fa lha do si nal ocor ri da no
dia do even to, fa lha es ta que se re ve la 
per ti nen te ao des lin de do fe i to.

Ale ga o ape lan te, em su as ra -
zões de ape la ção, que o se má fo ro in -
di ca va luz ver de si mul ta ne a men te pa -
ra am bas as di re ções de trá fe go.

Com efe i to, ex trai-se do re gis -
tro cons tan te no bo le tim de aci den te
de trân si to fir ma do por três tes te mu -
nhas (fl. 9):

“De cla ra ram os con du to res e
tes te mu nhas ar ro la das no lo cal do aci -
den te que o si nal do se má fo ro es ta va
ver de pa ra am bos os la dos ao mes mo
tem po, ca u san do a co li são com o ve í -
cu lo n. 1 que tran si ta va na Ala me da
Rio Bran co, sen ti do Rua XV de No -
vem bro, com o ve í cu lo n. 11 que tran -
si ta va na Rua 7 de Se tem bro, sen ti do
da Fon te Lu mi no sa pa ra a Rua Antô -
nio da Ve i ga”.

Ou, ain da, do de po i men to de
Má rio Lú cio Ra mon (pág. 77):

“Que o depoente não viu o
acidente objeto da presente demanda;
Que o depoente no momento do
mesmo estava no escritório existente
no posto de combustível existente na
esquina das Ruas Sete de Setembro
com Alameda Rio Branco sendo que
após a colisão foi até o pátio do posto,
vendo o acidente ocorrido, não se
recordando quais os automóveis
envolvidos; Que o depoente havia
reparado que todos os carros estavam
arrancando ao mesmo tempo, já an tes
do acidente, sendo que in clu sive os
automóveis estavam se encontrando no 
meio da pista; Que ao que se recorda
foi o único acidente que ocorreu e
‘bastante pessoas’ comentaram que os
semáforos estavam com defeito; Que
‘foi comentado no lo cal’ in clu sive
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alguém havia se incumbido de ligar
para o setor de trânsito; Que na época
a sinalização ainda era man ual e não
automática como hoje, sendo que ao
que se recorda a Guarda Mu nic i pal
desligou totalmente (sic) o sistema,
sendo que após a Prefeitura veio
consertar”. 

E, tam bém, do tes te mu nho de
Adal ber to Co ninck (fl. 79):

“Que o depoente não viu o
acidente objeto da presente demanda;
Que o depoente é motorista de táxi e
trabalha no ponto existente nas
proximidades onde ocorreu o acidente
e logo após o mesmo foi até o lo cal,
sendo que a sinaleira estava abrindo e
fechando ao mesmo tempo, para todos
os lados; Que a sinaleira já estaria com
este defeito cerca de meia hora an tes
de ocorrer o acidente deste processo,
sendo que foi a primeira e última vez
que viu isto ocorrer; Que na época
funcionava um outro sistema de
sinalização, man ual, não sendo o
mesmo hoje existente, sendo que a
Guarda Mu nic i pal chegou ao lo cal, para 
atender o acidente, desligando os
semáforos e um pouco após veio um
funcionário da Prefeitura consertar o
sistema; Que estava no abrigo do ponto 
de táxi no momento do acidente e ao
que se recorda estava chovendo no dia
do acidente e era ao redor das 19
horas, sendo que era boa a visibilidade; 
(...) Que no momento em que a Guarda
Mu nic i pal chegou ao lo cal colocou o
sistema de sinalização colocou o
sistema (sic) piscando para todos os
lados; Que no momento do acidente
havia pouco movi men to no lo cal, sendo 
que ao que se recorda foi o único
acidente que ocorreu”.

O Mu ni cí pio pro cu rou con tra -
por-se à pro va tes te mu nhal do ape lan -
te, so li ci tan do a oi ti va do en ge nhe i ro
de trá fe go Ale xan dre Ge va erd, cu jo
de po i men to re gis tra (fl. 75):

“(...) Que o depoente é enge-
nheiro de tráfego já há 10 anos e
trabalha junto ao IPUB, na área de
controle e planejamento de trânsito
(...); Que o equipamento é de última
geração, sendo que o mesmo já existia 
na época e em tes tes realizados o
mesmo não apresentou este tipo de
defeito sendo que na ocorrência de
qualquer problema, o mesmo automa-
ticamente passa a operar com a luz
amarela em modo intermitente (...)”.

As de cla ra ções do en ge nhe i ro
de trá fe go sus ci tam dú vi das quan to à
pos si bi li da de de ocor rên cia do de fe i to
ale ga do pe lo ape lan te, qual se ja, a in -
di ca ção de luz ver de ao mes mo tem po 
em am bas as di re ções de trá fe go, ha -
ja vis ta o se má fo ro ser pro vi do de um
sis te ma de mo ni to ra men to que aci o na 
ime di a ta men te o mo do ama re lo in ter -
mi ten te quan do da ocor rên cia de re fe -
ri do de fe i to.

Por outro lado, atesta-se a coe-
rência dos dois depoimentos teste-
munhais que confirmam a tese do
apelante e corroboram o boletim de
acidente de trânsito consignador do
registro que “o sinal do semáforo estava 
verde para ambos os lados ao mesmo
tempo” (fl. 9), boletim este firmado por
três testemunhas, duas destas, os
mesmos depoentes su pra, Mário Lúcio
Ramon e Adalberto Coninck, que reite-
raram suas declarações em Juízo.

Qu an to à for ça pro ban te do bo -
le tim de aci den te de trân si to, co lhe-se
da ju ris pru dên cia:

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 39

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



“Acidente de circulação — Cho- 
que de veículos em cruzamento assi-
nalado — Conclusões do boletim de
ocorrência que se respaldam nos au -
tos — Sentença confirmada — Ação
procedente — Apelação despro- vida.

“Se a ver são do au tor no sen ti -
do de que ti nha fran que a da a pas sa -
gem pe lo cru za men to si na li za do, e
sen do es ta a cons tan te do Bo le tim de
Ocor rên cia que tem res pal do em de -
po i men tos tes te mu nha is, de vem re al -
men te pre pon de rar, por que a pro va
em sen ti do con trá rio não con ven ce no 
sen ti do de fa zer ru ir o re co nhe ci men to 
ini ci al da res pon sa bi li da de" (Ap. Cív.
n. 97.009914-2, da Ca pi tal, rel. Des.
Ansel mo Ce rel lo, j. 21/5/98).

Des se mo do, con si de ran do ser
o sis te ma de emer gên cia do se má fo -
ro, ain da que con fiá vel, pas sí vel de fa -
lha, e ha ver ma i or ro bus tez das de cla -
ra ções a sus ten tar a te se do ape lan te, 
po is os de po en tes Má rio Lú cio Ra mon 
e Adal ber to Co ninck cons ta ta ram o
de fe i to do si nal, de no ta-se ser ma is
ra zoá vel que a fa lha ocor ri da no se -
má fo ro na da ta do even to tra ta-se da
in di ca ção si mul tâ nea de luz ver de em
am bas as di re ções de trá fe go, afas -
tan do-se, as sim, a te se do Mu ni cí pio
de aci o na men to au to má ti co do mo do
ama re lo in ter mi ten te em ca so de pa -
ne.

No mis ter de so pe sar as pro -
vas, com pe te ao ma gis tra do na for ma -
ção do seu con ven ci men to, con si de -
rar os ele men tos ma is com pa tí ve is,
ló gi cos e ra zoá ve is com o con jun to
pro ba tó rio a fim de bus car a ver da de
ob je ti va con ti da nas pro vas, a te or do
prin cí pio da per su a são ra ci o nal.

Qu an to à res pon sa bi li za ção da
Admi nis tra ção Pú bli ca em ca so de de -
fe i to em se má fo ro, co men ta Yus sef
Sa id Ca ha li:

“Se gun do o en ten di men to ju ris -
pru den ci al ma is fre qüen te, de cor ren -
do o abal ro a men to do pre cá rio fun ci o -
na men to da si na li za ção se ma fó ri ca,
em vir tu de de omis são de pro vi dên -
ci as ne ces sá ri as ob je ti van do a se gu -
ran ça do trân si to, res pon de o Esta do
pe los da nos de cor ren tes des se even -
to, des de que não pro va da a cul pa da
ví ti ma, por ser de na tu re za ob je ti va a
res pon sa bi li da de ci vil do Po der Pú bli -
co” (Res pon sa bi li da de Ci vil do Esta -
do. São Pa u lo, Ma lhe i ros, 2ª ed.,
1995, pág. 309).

So bre a res pon sa bi li da de ob je -
ti va do Esta do, me di an te a te o ria do
ris co, le ci o na Ma ria Sylvia Za nel la di
Pi e tro:

“Nes sa te o ria, a idéia de cul pa
é subs ti tu í da pe la de ne xo de ca u sa li -
da de en tre o fun ci o na men to do ser vi -
ço pú bli co e o pre ju í zo so fri do pe lo ad -
mi nis tra do. É in di fe ren te que o ser vi ço 
pú bli co te nha fun ci o na do bem ou mal,
de for ma re gu lar ou ir re gu lar.

“É cha ma da te o ria da res pon -
sa bi li da de ob je ti va, pre ci sa men te por
pres cin dir da apre ci a ção dos ele men -
tos sub je ti vos (cul pa ou do lo); é tam -
bém cha ma da te o ria do ris co, por que
par te da idéia de que a atu a ção es ta -
tal en vol ve um ris co de da no, que lhe
é ine ren te. Ca u sa do o da no, o Esta do
res pon de co mo se fos se uma em pre -
sa de se gu ro em que os se gu ra dos
se ri am os con tri bu in tes que, pa gan do
os tri bu tos, con tri bu em pa ra a for ma -
ção de um pa tri mô nio co le ti vo.
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“Segundo Hely Lopes Meirelles 
a teoria do risco compreende duas
modalidades: a do risco administrativo 
e a do risco in te gral; a primeira admite 
(e a segunda não) as causas exclu-
dentes da responsabilidade do Esta-
do: culpa da vítima, culpa de terceiros
ou força maior” (Direito Administra-
tivo. São Paulo, At las, 11ª ed., pág.
504).

No ca so em exa me, de pre en -
de-se que o si nis tro se deu em de cor -
rên cia de de fe i to do se má fo ro em
cru za men to cen tral e de in ten so mo -
vi men to do mu ni cí pio de Blu me nau,
não sen do ra zoá vel ace i tar o ar gu -
men to de que não há res pon sa bi li da -
de es ta tal.

De ou tro vér ti ce, o au tor não
con cor reu pa ra o aci den te, po is ha -
ven do in di ca ção de luz ver de pe lo se -
má fo ro na via em que tra fe ga va, li be -
ran do-lhe a pas sa gem, não era ra-
zoável exi gir-lhe que an te ves se o cru -
za men to de ou tro ve í cu lo pe la pis ta
em que tran si ta va.

Vi go ra, aqui, a pre sun ção de
cul pa es ta tal que, não ili di da, acar re ta
ao en te pú bli co o de ver de in de ni zar,
ha ja vis ta a res pon sa bi li da de ob je ti va
do Mu ni cí pio pe lo de fe i to no se má fo ro 
que ca u sou da nos com pro va dos ao
au tor, ain da ma is por que es te não te -
ve cul pa no in for tú nio, com pro va do,
ain da, o ne xo ca u sal en tre a fal ta da
ad mi nis tra ção e o aci den te.

Nes se nor te, co lhe-se de jul ga -
do des te Tri bu nal, de la vra des te Re -
la tor:

“Re cur so — Ação de re pa ra ção 
de da no ca u sa do em aci den te de trân -
si to — Co li são de ve í cu los ocor ri da
em fa ce de de fe i to no fun ci o na men to

da si na li za ção lu mi no sa — Res pon sa -
bi li da de ob je ti va da Admi nis tra ção.

“Pro ce de o pe di do, se fi ca com -
pro va do que a Admi nis tra ção não pro -
vi den ci ou o con ser to da si na li za ção
de fe i tu o sa pa ra o res ta be le ci men to da 
se gu ran ça do trân si to. Ade ma is, a cul -
pa da ví ti ma e a con cor rên cia pa ra o
even to da no so não fo ram de mons tra -
das” (Ap. Cív. n. 20.076, JC 44/200). 

E, no mes mo sen ti do:

“Res pon sa bi li da de ci vil do Mu -
ni cí pio — Aci den te de trân si to por de -
cor rên cia de mau fun ci o na men to de
se má fo ro, que mos tra va-se aber to pa -
ra am bos la dos — Invo ca ção da res -
pon sa bi li da de ob je ti va não ili di da pe -
las a le ga ções do ape lan te  —
Inci dên cia do art. 37, § 6º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral — Sen ten ça de boa la vra
con fir ma da — Re cur so im pro vi do.

“— O si nis tro oca si o na do por
se má fo ro de fe i tu o so, que pro pi cia a
en tra da de car ros de am bos os la dos
de di re ção, in se re-se nos ca sos de
res pon sa bi li da de ci vil ob je ti va, de ven -
do a Mu ni ci pa li da de res pon der pe los
pre ju í zos daí ad vin dos” (Ap. Cív. n.
49.220, de Cha pe có, rel. Des. Orli Ro -
dri gues, j. 5/9/95).

Ou ain da:

“Aci den te de trân si to. Se má fo ro 
de fe i tu o so si na li zan do trân si to li vre
pa ra di re ções opos tas. Co li são de ve í -
cu los de cor ren te des se fa to. Cul pa
ob je ti va da Admi nis tra ção Pú bli ca.
Inde ni za ção de vi da” (Ap. Cív. n.
43.530, de Ita jaí, rel. Des. Le o nar do
Alves Nu nes, j. 23/11/93).

E tam bém:

 “Res pon sa bi li da de ci vil do
Esta do — Aci den te de trân si to oca si o -
na do por de fe i to em se má fo ro — Cul -

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 41

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



pa ob je ti va da Admi nis tra ção — De -
nun ci a ção à li de in ca bí vel na es pé cie.
Com pro va do de for ma ca bal que o
aci den te de trân si to ocor reu em vir tu -
de de o se má fo ro en con trar-se com
de fe i to, es ta be le cen do o ‘si nal ver de’
pa ra os ve í cu los en vol vi dos, ca rac te ri -
za da es tá a cul pa ob je ti va da Admi nis -
tra ção Pú bli ca. Ade ma is, con vém res -
sal tar que, se gun do re man so sa
ju ris pru dên cia, in clu si ve des ta Cor te
de Jus ti ça, é inad mis sí vel a apli ca ção
do ins ti tu to ju rí di co da de nun ci a ção à
li de (art. 70, III, do CPC) quan do a res -
pon sa bi li da de ci vil é re gi da pe la te o ria 
do ris co ad mi nis tra ti vo” (Ap. Cív. n.
20.906, da Ca pi tal, rel. Des. Erna ni Ri -
be i ro, j. 21/8/84).

E ma is:

“Aci den te de trân si to. Se má fo -
ro com de fe i to si na li zan do trân si to li -
vre pa ra di re ções opos tas. Co li são
ocor ri da em de cor rên cia des se fa to.
Obri ga ção do Esta do de in de ni zar os
da nos do ve í cu lo do au tor. Re cur so
des pro vi do" (RT 636/161).

Des tar te, de ve ser re for ma da,
por ta is fun da men tos, a sen ten ça ver -
gas ta da, con de nan do, des se mo do, o
Mu ni cí pio ao pa ga men to de Cr$
38.616.150,75 (trin ta e oi to mi lhões,

se is cen tos e de zes se is mil, cen to e
cin qüen ta cru ze i ros e se ten ta e cin co
cen ta vos), con for me ates tam os do cu -
men tos fis ca is de fls. 13/17, acres ci -
dos de cor re ção mo ne tá ria des de o
efe ti vo de sem bol so e ju ros de mo ra a
par tir da ci ta ção, e in ver ten do-se os
ônus de su cum bên cia, to da via com
isen ção do en te es ta tal das cus tas
pro ces su a is, nos ter mos da LC n.
156/97, com a re da ção que lhe foi atri -
bu í da pe la LC n. 161/97.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
de ci de a Câ ma ra, à una ni mi da de, co -
nhe cer do re cur so vo lun tá r io, e
dar-lhe pro vi men to pa ra jul gar pro ce -
den te o pe di do, in ver ten do-se os ônus 
da su cum bên cia.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Gas par Ru bik e Vol nei Car -
lin. Pe la dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça, la vrou pa re cer o Exmo. Sr. Dr. 
Má rio Ge min.

Florianópolis, 30 de agosto de 2001.

João Mar tins,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.002623-0, DE LAGES

Re la tor: Des. João Mar tins

Can ce la men to de re gis tros e ma trí cu las imo bi liá ri os — Trans -

cri ções que de cor rem de tí tu los e re gis tros anu la dos ju di ci al men te —

Nu li da de de ple no di re i to — Sen ten ça con fir ma da — Re cur so pro vi do

par ci al men te para ex clu ir a con de na ção por li ti gân cia de má-fé.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.002623-0, da comarca de Lages
(3ª Vara Cível/Fazenda Pública), em
que são apelantes Avelino Dionísio
Momm e Maria dos Prazeres Momm,
sendo apelado o Estado de Santa
Catarina:

ACORDAM, em Qu in ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, co nhe cer
do re cur so e dar-lhe pro vi men to par ci al
para ex clu ir a con de na ção em li ti gân cia 
de má-fé.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

O Estado de Santa Catarina
ajuizou ação ordinária con tra Avelino
Dionísio Momm e sua mulher, alegan-
do que era tit u lar do domínio de uma
gleba de terras em São José do Cer-
r i to,  com área aproximada de
2.800.000m² (dois milhões e oitocen-
tos mil met ros quadrados), conforme
registro imobiliário n. 3.574, no Livro
3-E, datado de 10/8/32, do Cartório do
Segundo Ofício do Registro de Imóveis 
de Lages.

Afir mou que o an ti go Irasc —
Insti tu to de Re for ma Agrá ria do Esta -
do de San ta Ca ta ri na — con ce deu re -
fe ri do imó vel aos réus, di vi din do-o em
du as gle bas, re gis tra das sob os ns.
23.358 e 23.360, do Li vro 3-T, da que -
le Car tó rio, em 6/10/70. Adu ziu, po -
rém, que, pe la “ação or di ná ria pa ra
anu la ção de tí tu los e res pec ti vas
trans cri ções pú bli cas”, ob te ve a anu -
la ção da que le ato e o con se qüen te
can ce la men to das trans cri ções imo bi -
liá ri as cor res pon den tes, de ci são con -
fir ma da em grau de re cur so e tran si ta -

da em jul ga do, con tra a qual os re que -
ri dos pro pu se ram ação res ci só ria, cu -
jo  pe d i  do,  con tu do,  fo i  ju l  ga do
im pro ce den te, es tan do a ma té ria de fi -
ni ti va men te de ci di da.

Acres cen tou que, após o aju i -
za men to da ação anu la tó ria, o réu
ven deu aque las gle bas a Jo sé Bru no
Hart mann, que as re gis trou em seu
no me sob o n. 24.363, no Li vro 3-V, do 
Car tó rio já men ci o na do, em da ta de
29/6/73 e as de vol veu ao ali e nan te
por me io de Escri tu ra Pú bli ca de Dis -
tra to de Com pra e Ven da, con so an te
re gis tro imo bi liá rio n. 24.381, nos
mes mos li vro e Car tó rio, em 17/7/73.

Afir mou que, em ra zão das
tran sa ções efe tu a das, a trans cri ção
cor res pon den te, qual se ja a de n.
24.381 (dis tra to), que su ce deu a de n.
24.363 (ven da), não foi can ce la da
quan do do jul ga men to da ação anu la -
tó ria, que lo grou can ce lar tão-so men -
te os re gis tros ns. 23.358 e 23.360, fa -
to que foi uti li za do pe los réus pa ra
ob ter a aber tu ra das ma trí cu las ns.
3.742 e 3.870, no Li vro 2, da que le
mes mo Car tó rio, em 22/12/86 e
22/9/87, so bre cu jos imó ve is fi ze ram
in ci dir pe nho ra pa ra ga ran tia de exe -
cu ções fis ca is aju i za das pe lo Incra.

Re que reu, por fim, o can ce la -
men to dos re gis tros de ns. 24.363 e
24.381, do Li vro 3-V, e das ma trí cu las
ns. 3.742 e 3.870, do Li vro 2, to dos do
Car tó rio do Se gun do Ofí cio do Re gis -
tro de Imó ve is de La ges, bem co mo
das ins cri ções de pe nho ras ou qua is -
quer ou tras aver ba ções so bre os imó -
ve is.

Ci ta dos, os réus ofe re ce ram
con tes ta ção, ar gu men tan do que não
agi ram de má-fé, e que os dé bi tos aju i -
za dos pe lo Incra re fe rem-se às áre as
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em li tí gio, pug nan do, ao fi nal, pe lo
pros se gui men to do fe i to com a pro du -
ção de pro vas.

O au tor apre sen tou im pug na -
ção, sus ten tan do que os réus não ata -
ca ram pre ci sa men te os fa tos ar ti cu la -
dos na ini ci al nem pug na ram pe la
im pro ce dên cia do pe di do, do que de -
cor re a pre sun ção de ve ra ci da de do
ale ga do, mo ti vo pe lo qual re que reu o
jul ga men to an te ci pa do da li de.

Após con cor dân cia dos réus
quan to ao jul ga men to an te ci pa do,
ma ni fes tou-se o Mi nis té rio Pú bli co,
que opi nou pe la pro ce dên cia do pe di -
do.

De ter mi na da a in ti ma ção do
Incra, es te in for mou que am bos os
imó ve is pe nho ra dos re fe rem-se ao re -
gis tro n. 24.381, Li vro 3-V, e que um
de les foi par ci al men te ar re ma ta do por 
Ma u ro Lú cio Ama ral, sen do ex tin ta a
ação de exe cu ção ga ran ti da pe lo ou -
tro.

Se guiu-se ma ni fes ta ção dos
réus, que re que re ram a jun ta da aos
au tos de do cu men tos re la ti vos à ins -
ta la ção, na Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do, de Co mis são Par la men tar
des ti na da a re vi sar as con ces sões,
do a ções e ven das de ter ras pú bli cas
per ten cen tes ao pa tri mô nio es ta du al,
bem co mo do pa re cer exa ra do por re -
fe ri da co mis são, que con clu iu pe la le -
ga li da de e le gi ti mi da de da aqui si ção
das ter ras em li tí gio.

O Esta do de San ta Ca ta ri na ra -
ti fi cou o pe di do de jul ga men to an te ci -
pa do da li de, acres cen tan do que os
do cu men tos acos ta dos pe los réus
não al te ram o pe di do ini ci al, que de -
cor re de ação já jul ga da de fi ni ti va -
men te.

O Mi nis té rio Pú bli co opi nou pe -
la pro ce dên cia do pe di do.

Sentenciando, o Magistrado a
quo julgou procedente o pedido inicial,
declarando nulos os registros imobi-
liários de ns. 24.363 e 24.381, do Livro
3-V, bem como as matrículas de ns.
3.742 e 3.870, e averbações poste-
riores, todos do 2º Ofício do Registro
de Imóveis de Lages, e condenando,
de ofício, os réus ao pagamento de
20% sobre o valor atualizado do pedi-
do, por força dos arts. 17, I e II, e 18, do 
CPC.

Incon for ma dos, ape la ram os
ven ci dos, in sur gin do-se con tra a con -
de na ção por li ti gân cia de má-fé, vis to
que bus ca vam ape nas de fen der se us
di re i tos, e ar gu men ta do que não se
uti li za ram de tí tu lo anu la do pa ra des -
do brar ma trí cu las, pug nan do, ao fi nal,
pe la im pro ce dên cia da ação pro pos ta
pe lo Esta do de San ta Ca ta ri na.

Com as con tra-ra zões e o pa re -
cer do Mi nis té rio Pú bli co de pri me i ro
grau, os au tos as cen de ram a es ta
Instân cia, on de a dou ta Pro cu ra do -
ria-Ge ral de Jus ti ça opi nou pe lo co -
nhe ci men to e des pro vi men to do re cur -
so.

É o re la tó rio.

II — Voto

Pre ten dem os ape lan tes a re -
for ma da sen ten ça que, em ação or di -
ná ria mo vi da pe lo Esta do de San ta
Ca ta ri na, de cla rou nu los de ple no di -
re i to os re gis tros imo bi liá ri os de ns.
24.363 e 24.381, am bos do Li vro 3-V,
e as ma trí cu las ns. 3.742 e 3.870 e de -
ma is aver ba ções pos te ri o res, to dos
do 2º Ofí cio do Re gis tro de Imó ve is de 
La ges.
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Mencionados registros referem- 
se a duas glebas de terras localizadas
no município de São José do Cerrito,
que, segundo consta dos au tos,
pertenciam ao Estado e pos te rior-
mente foram cedidas aos apelantes,
ato que restou anulado por sentença
transitada em julgado que decidiu
também pelo cancelamento dos regis-
tros respectivos.

Com efe i to, ex trai-se da cer ti -
dão de fl. 9:

“Cer ti fi co, a re que ri men to ver -
bal da par te in te res sa da, que re ven do
os Li vros de Re gis tros, des te Car tó rio
a meu car go e po der, em um de les, o
de n. 3-F, en con trei sob o nú me ro
3.574, a trans cri ção fe i ta às fo lhas
198v. a 199, em da ta de 10 de agos to
de 1932, de uma Escri tu ra Pú bli ca de
31 de ma io de 1920, la vra da pe lo Ta -
be lião Fer nan do Affon so de Athay de,
na qual fi gu ra co mo ad qui ren te o
Esta do de San ta Ca ta ri na e, co mo
Trans mi ten tes, João Este ves de Oli -
ve i ra e sua mu lher Ber to li na Ma ria do
Ama ral, Can ti dio Wal trick e sua mu -
lher Jú lia dos Pra ze res Fa ri as, do mi ci -
li a dos em La ges sem pro fis são de cla -
ra da no tí tu lo (...). Aver ba ções: Em
vir tu de de Tí tu lo de Con ces são de
Ter ras, per ten ce a Ave li no Di o ni sio
Monn, a área de 549.449,55m², Reg.
n. 23.358, do 2º Ofí cio, e cou be ma is
ao mes mo, a área de 2.237.795,50m², 
Reg. n. 23.360, do 2º Ofí cio”.

As trans cri ções re fe ri das na
cer ti dão, con for me men ci o na do, en -
con tra vam-se no Li vro 3-T do Se gun -
do Ofí cio do Re gis tro de Imó ve is, sob
os nú me ros 23.358 e 23.360, que,
con tu do, res ta ram can ce la das em ra -
zão da anu la ção dos tí tu los de con -
ces são das ter ras, ocor r i  da em

20/5/76, con for me se in fe re dos do cu -
men tos de fls. 10v. e 11v.

Ocor re que, se gun do cer ti fi ca -
do tam bém às fls. 10/11v., no ano de
1973, em da ta an te ri or, por tan to, à
sen ten ça de anu la ção dos tí tu los de
con ces são, os ape lan tes ven de ram as 
ter ras em apre ço a Jo sé Bru no Hart -
mann, que, em se gui da, dis tra tou o
ne gó cio efe tu a do, de vol ven do os imó -
ve is aos ali e nan tes, sen do ta is tran sa -
ções trans cri tas sob os nú me ros
24.363 e 24.381, res pec ti va men te.

A trans cri ção de n. 24.363, co -
mo cons ta da cer ti dão de fl. 18v., foi
su ce di da pe la de n. 24.381, re fe ren te
ao dis tra to da que la com pra e ven da.
Essa trans cri ção, por sua vez, não
obs tan te o can ce la men to dos re gis -
tros que lhe de ram ori gem, per ma ne -
ceu vá li da e in to ca da, man ten do os
ape lan tes co mo pro pri e tá ri os da que -
las ter ras. Tal fa to pos si bi li tou que es -
tes so li ci tas sem, com êxi to, a aber tu ra 
de no vas ma trí cu las, re gis tra das com
os nú me ros 3.742 e 3.870, no Li vro 2
Re gis tro Ge ral, do 2º Ofí cio do Re gis -
tro de Imó ve is de La ges, con so an te
cer ti fi ca do à fl. 19v.

Res ta evi den te da aná li se dos
fa tos e do cu men tos des cri tos que as
ma trí cu las re gis tra das no Li vro 2 do
Se gun do Ofí cio do Re gis tro de Imó -
ve is de cor re ram di re ta men te das
trans cri ções dos tí tu los de con ces são
de ter ras ou tor ga dos pe lo Esta do de
San ta Ca ta ri na aos ape lan tes.

E, uma vez anu la dos os tí tu los
e can ce la das as trans cri ções a eles
re fe ren tes, im põe-se tam bém, co mo
con se qüên cia ló gi ca, o can ce la men to
das ma trí cu las efe tu a das, pos to que
aber tas com ba se em ele men tos
cons tan tes de re gis tro an te ri or de cor -
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ren te da que las trans cri ções. No te-se
que tal pro vi dên cia, di an te das cir -
cuns tân ci as, pres cin dia de in ter ven -
ção ju di ci al, po den do ser to ma da in -
clu si ve ad mi nis tra ti va men te. Esse o
sen ti do do art. 214 da Lei dos Re gis -
tros Pú bli cos, Lei n. 6.015/73.

Co lhe-se, a pro pó si to, das li -
ções de Nar ci so Orlan di Ne to:

“Anulado e cancelado um regis- 
tro, todos os subseqüentes que nele
se apóiam devem ser cancelados,
independentemente de processo
judicial, como afirmou o Conselho Su -
pe rior da Magistratura de São Paulo:
‘Na esfera administrativa é pacífica a
orientação no sentido de se reconhe-
cerem insubsistentes todas as trans-
crições posteriores às canceladas por
determinação ju di cial, exatamente
porque, ultrajado o princípio da con-
tinuidade, rompido se apresenta o elo
da corrente filiatória’ (RT 579/91)”
(Retificação do Registro de Imóveis,
São Paulo, Oliveira Mendes, 1997,
pág. 108).

Opor tu no sa li en tar que, ao con -
trá rio do que de fen dem os ape lan tes,
a con clu são ob ti da por Co mis são Par -
la men tar da Assem bléia Le gis la ti va
des te Esta do acer ca da le ga li da de e
le gi ti mi da de dos tí tu los da ces são de
ter ras re a li za da não tem o con dão de
des cons ti tu ir sen ten ça ju di ci al tran si -
ta da em jul ga do, e con fir ma da em
ação res ci só ria, vis to tra tar-se de de li -
be ra ção me ra men te ad mi nis tra ti va
que não po de se so bre por à de ci são
exa ra da em de fi ni ti vo pe lo Po der Ju di -
ciá rio.

A ma té ria, in clu si ve, foi ob je to
de dis cus são pe ran te a Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça da que la Ca sa
Le gis la ti va, à qual foi sub me ti da em

ra zão de ofí cio re me ti do pe lo Pro cu ra -
dor-Ge ra l  do Esta do,  que se
ma ni fes tou pe la im pos si bi li da de de re -
vi são ad mi nis tra ti va de ato dis cu ti do e
de ci di do em ca rá ter de fi ni ti vo pe lo Ju -
di ciá rio. Em re u nião re a li za da em
10/11/92, de ci diu a Co mis são apro var
por una ni mi da de o pa re cer apre sen ta -
do pe lo re la tor, do qual se trans cre ve:

“Preliminarmente, em nenhum
parágrafo do Parecer da colenda
Comissão Parlamentar, in fl. 69, há
relato de que os títulos, objetos da
análise, foram anulados judicialmente,
por conseguinte, não constando destes
au tos o processo que deu causa ao
parecer, subentende-se que os emi-
nentes Deputados que integravam a
Comissão não apreciaram os docu-
mentos sob esse prisma, dando por
desconhecido tal fato.

“Da mes ma for ma, se não hou -
ve pro ces so for mal com a ou vi da das
par tes in te res sa das e con ces são de
am plo di re i to de de fe sa, mes mo que
não hou ves se ação com sen ten ça
trân si ta em jul ga do, o pa re cer em dis -
cus são não te ria qua is quer efe i tos de
or dem ju rí di ca pro ces su al e nem se
cons ti tu i ria em ins tru men to há bil pa ra
a pro po si tu ra de qual quer ação, ou
ple i to na es fe ra ad mi nis tra ti va pú bli ca
do Esta do.

“Da ta ve nia, com as mes mas fa -
lhas se en con tra o dou to Pa re cer de
fls. 71 a 73, in clu si ve por não apre ci ar
com pro fun di da de dou tri ná ria e ju ris -
pru den ci al a ma té ria jul ga da em de fi -
ni ti vo e trân si ta em jul ga do, fa zendo
com que a mes ma fos se des con side ra -
da an te o Pa re cer da Co mis são Par la -
men tar no que con cer ne ao exa me dos 
do cu men tos há al gum tem po jul ga dos
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in sub sis ten tes e des titu í dos de le ga li -
da de pe lo Ju di ciá rio.

“Mais ainda, não se deteve o
jurídico Parecer na apreciação dos
trâmites de anulação do registro de
título imobiliário, considerando-se que
os procedimentos variam de acordo
com as discussões, que podem ser
administrativas quando se tratar de
bem público, ou ju di cial em qualquer
hipótese. A constatação por intermédio
de Processo Administrat ivo da
ilegalidade ou nulidade de documentos
atinentes a bens imóveis, exige ação ju -
di cial para a anulação do registro se
este já estiver efetivado, ocasião em
que pode ser rediscutida a sua
legalidade. Já quando a ilegalidade for
apurada judicialmente por sentença
definitiva, e não foi pedida, concomitan- 
temente, na inicial, a anulação do
registro, obrigatoriamente outra ação
deve ser proposta para este fim, não
mais se discutindo o que a sentença
an te rior decidiu, haja vista ter sido
matéria vencida. Resta apenas ao
Juiz mandar executar o pedido.
Qualquer discussão em torno da
execução, ou da ação, é mero pro-
telamento processual sem qualquer
amparo na Lei Adjetiva, Doutrina ou
Jurisprudência.

“Não há Go ver no e nem Par la -
men to de mo crá ti cos que pos su am po -
der pa ra des cons ti tu ir ou so bre pu jar
em efe i tos uma de ci são ju di ci al tran si -
ta da em jul ga do, sal vo, úni ca e ex-
clusivamente, para a cor re ção de er -
ros nu mé ri cos de or dem ma te ri al
cons ti tu í dos na sen ten ça e, as sim
mes mo, so men te pe lo Ju di ciá rio.

“Nou tro ân gu lo, su po nha mos
que os tí tu los não ti ves sem si do ju di -
ci al men te con si de ra dos nu los, mas

só pe la es fe ra ad mi nis tra ti va. Mes mo
as sim, a Co mis são Par la men tar, e
mes mo a Assem bléia Le gis la ti va com
apro va ção do Ple ná rio, não pos su em
po de res pa ra obs tar ação do Exe cu ti -
vo pro pos ta em Ju í zo, e vi ce-ver sa.
Em to da hi pó te se pre va le ce rá o jul ga -
do.

“Con tra uma de ci são ju di ci al,
ex ce to ação res ci só ria no pra zo e for -
ma da lei, não exis te ma is re cur so.

“No que se re fe re ao ca so em
apre ci a ção, so men te por ini ci a ti va do
Go ver na dor, com a apro va ção des ta
Ca sa Le gis la ti va, pro je to de lei es pe -
cí fi co de do a ção de bens imó ve is po -
de re sol ver o im pas se na ór bi ta ad mi -
nis tra ti va, res sal va das as ações que
ter ce i ros pos sam im pe trar so bre a me -
di da. De res to a úni ca ação dis cu tí vel
é a in de ni za tó ria ati nen te às ben fe i to -
ri as que o in te res sa do ar gu men ta ter
re a li za do no imó vel, ou acor do ad mi -
nis tra ti vo so bre as in de ni za ções, com
a ra ti fi ca ção des te Po der Le gis la ti vo”
(fls. 164/165).

Assim, não me re ce re pa ro a
de ci são re cor ri da no que tan ge à nu li -
da de e can ce la men to dos re gis tros
imo bi liá ri os ns. 24.363 e 24.381, do Li -
vro 3-V, e das ma trí cu las ns. 3.742 e
3.870 e de ma is aver ba ções pos te ri o -
res, to dos do 2º Ofí cio do Re gis tro de
Imó ve is de La ges.

Res sal va há que ser fe i ta, con -
tu do, à con de na ção dos ape lan tes
nas san ções de cor ren tes de li ti gân cia
de má-fé, por quan to bus ca vam, ape -
nas, a de fe sa dos di re i tos que en ten -
di am vi o la dos com a pri me i ra de ci são
ju di ci al pro la ta da, que anu lou os tí tu -
los de ces são a eles ou tor ga dos. Sua
pre ten são en con tra-se am pa ra da, in -
clu si ve, pe lo men ci o na do pa re cer emi -
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ti do pe la Co mis são Par la men tar da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, o
qual, em bo ra não se ja ca paz de pro -
du zir efe i tos no pre sen te jul ga do, tor -
na pla u sí vel o di re i to in vo ca do pe los
ape lan tes.

Gi ze-se, por fim, que, em bo ra o 
imó vel des cri to em uma das ma trí cu -
las ora anu la das, de n. 3.870, te nha
si do par ci al men te ar re ma ta do por ter -
ce i ro, sua ci ta ção não se fa zia ne ces -
sá ria pa ra in te grar a pre sen te li de,
por quan to tra ta-se de me ro can ce la -
men to de re gis tros nu los em de cor -
rên cia de ação an te ri or, da qual não
par ti ci pou o ar re ma tan te.

Di an te do ex pos to, dá-se pro vi -
men to par ci al ao re cur so, tão-so men -
te pa ra ex clu ir a con de na ção em li ti -
gân cia de má-fé.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,

de ci de a Câ ma ra, à una ni mi da de, co -

nhe cer do re cur so e dar-lhe pro vi men -

to par ci al, tão-somente pa ra ex clu ir a

con de na ção em li ti gân cia de má-fé.

Par ti ci pa ram do jul ga men to, com 

vo tos ven ce do res, os Exmos. Srs. Des.

Vol nei Car lin e Nil ton Ma ce do Ma cha -

do. Pe la dou ta Pro cu ra do ria-Geral de

Jus ti ça, la vrou pa re cer o Exmo. Sr. Dr.

João Fer nan do Q. Bor rel li.

Florianópolis, 13 de setembro de 2001.

João Mar tins,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 00.004566-7, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Fran cisco Oliveira Filho

De so cu pa ção de es pa ço pú bli co — Far má cia ins ta la da em
ter mi nal ro do viá rio — Per mis são de uso — Ato ne go ci al uni la te ral,
dis cri ci o ná rio e pre cá rio — Pror ro ga ção in de fe ri da por ra zões de
con ve niên cia e opor tu ni da de in vo ca das pelo ór gão ad mi nis tra ti vo
res pon sá vel — Aten di men to de in te res se pú bli co — Re cur so e re e xa -
me des pro vi dos.

“A per mis são de uso de es pa ço pú bli co, con ce di da ao par ti -

cu lar, o é a tí tu lo pre cá rio, po den do ser re vo ga da a qual quer tem po

pela Admi nis tra ção, jus ta men te por ser ato ad mi nis tra ti vo, o que em

ab so lu to pode ser con fun di do com o con tra to de lo ca ção. O ato em aná -

li se, as sim, tem como ca rac te rís ti cas a uni la te ra li da de, no sen ti do de

su fi ciên cia da von ta de da Admi nis tra ção, e o pri vi lé gio do in te res se pri -

va do por ra zões de opor tu ni da de e con ve niên cia, ou seja, a lei fa cul ta

àque la re a ver, a qual quer tem po, o bem pú bli co que per mi tiu ou au -

to ri zou o uso para o par ti cu lar, sem que se jam ne ces sá ri as qua is quer

jus ti fi ca ti vas” (Ap. Cív. n. 98.002094-8, Des. Car los Pru dên cio).
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
00.004566-7, da comarca da Cap i tal
(Vara da Faz./Reg. de Ex.), em que é
apelante Farmácia Rita Maria Ltda.,
sendo apelado De ter — Departamento
de Transportes e Terminais:

ACORDAM, em Sex ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar pro vi -
men to ao ape lo.

Des pe sas na for ma da lei (art.
20, § 2º, do CPC).

O Departamento de Transpor-
tes e Terminais — De ter deflagrou
actio em face de Farmácia Rita Maria
Ltda., objetivando, em síntese, reaver
área física do Ter mi nal Rita Maria,
ocupada desde 1º/11/86, por meio de
termo de permissão de uso. Pleiteada
a prorrogação do ajuste, esta foi
negada em virtude da necessidade de
processo licitatório.

Acres cen tou que, após con sul -
ta ao Tri bu nal de Con tas do Esta do,
ace nou com a pos si bi li da de de pror ro -
ga ção, mas so men te pe lo pe río do ne -
ces sá rio à re a li za ção da que les trâ mi -
tes le ga is.

Re que reu a an te ci pa ção de tu -
te la, eis que a de man da da foi pre vi a -
men te no ti fi ca da. Va lo rou a ca u sa e
ane xou do cu men tos.

Citada, contestou a parte ex ad-
versa ponderando que con tinua a
efetuar o pagamento e a ocupar o
espaço, o que configura prorrogação
tácita do contrato diante da inércia do
autor.

Em au diên cia, pro pos ta a con -
ci li a ção, res tou ine xi to sa.

Após manifestação do Par quet, 
o MM. Juiz a quo julgou procedente o
pedido formulado na exordial. 

Irre sig na da, pos tu lou a ré a re -
for ma da de ci são por en ten der to tal -
men te equi vo ca da a te se em que se
ba se ou o Ma gis tra do, no sen ti do da
im pos si bi li da de de pror ro ga ção do
con trato.

Res pon di dos, as cen de ram os
au tos ao eg. Tri bu nal de Jus ti ça.

O Mi nis té rio Pú bli co de se gun -
do grau, em pa re cer da la vra do
Exmo. Sr. Dr. Ra u li no Ja có Brü ning,
pro nun ci ou-se no sen ti do do des pro vi -
men to do ape lo.

É o re la tó rio.

A per mis são de uso não se in -
se re en tre os con tra tos ad mi nis tra ti -
vos, mas sim na se a ra do do mí nio pú -
bli co. 

A pro pó si to, en si na Hely Lo pes
Me i rel les: “A per mis são de uso é o ato
ne go ci al, uni la te ral, dis cri ci o ná rio e
pre cá rio atra vés do qual a Admi nis tra -
ção fa cul ta ao par ti cu lar a uti li za ção
in di vi du al de de ter mi na do bem pú bli -
co. Co mo ato ne go ci al, po de ser com
ou sem con di ções, gra tu i to ou re mu -
ne ra do, por tem po cer to ou in de ter mi -
na do, con for me es ta be le ci do no ter mo 
pró prio, mas sem pre mo di fi cá vel e re -
vo gá vel uni la te ral men te pe la Admi nis -
tra ção, quan do o in te res se pú bli co o
exi gir, da da a sua na tu re za pre cá ria e
o po der dis cri ci o ná rio do per mi ten te
pa ra con sen tir e re ti rar o uso es pe ci al
do bem pú bli co” (Di re i to Admi nis tra ti -
vo Bra si le i ro, 19ª ed., São Pa u lo, Ma -
lhe i ros Edi to res, 1994, pág. 437).

Ve ri fi ca-se, en tão, que a na tu -
re za da per mis são é de um ato ad mi -
nis tra ti vo, e não de um con tra to ad mi -
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nis tra ti vo, ain da que es se ato te nha
as su mi do a for ma de con tra to. Con tu -
do, a pró pria Admi nis tra ção, ao per mi -
tir a uti li za ção do bem pú bli co, já o faz
com no ta de pre ca ri e da de; o par ti cu -
lar que re ce be a per mis são sa be que
ela é da da a es se tí tu lo, po den do a
Admi nis tra ção re vo gar o ato a qual -
quer mo men to, de acor do com o in te -
res se pú bli co.

Tal en ten di men to é cor ro bo ra -
do pe la li ção de Ma ria Sylvia Za nel la
Di Pi e tro: “Per mis são, em sen ti do am -
plo, de sig na o ato ad mi nis tra ti vo uni la -
te ral, dis cri ci o ná rio e pre cá rio, gra tu i to 
ou one ro so, pe lo qual a Admi nis tra ção 
Pú bli ca fa cul ta ao par ti cu lar a exe cu -
ção de ser vi ço pú bli co ou uti li za ção
pri va ti va de bem pú bli co” (Di re i to
Admi nis tra ti vo, 8ª ed., São Pa u lo, Ed.
Atlas, 1997, pág. 190).

Em hi pó te ses aná lo gas, as sim
se de ci diu:

“Ape la ção cí vel — Man da do de
se gu ran ça — Ato e con tra to ad mi nis tra -
ti vo — Dis tin ções — Con ces são de uso 
de área pú bli ca pa ra ins ta la ção e ex plo -
ra ção de lan cho ne te — Re vo ga ção uni -
la te ral pe la ad mi nis tra ção pú bli ca —
Pos si bi li da de — Re cur so im pro vi do.

“Há que se su bli nhar que a lei fa -
cul ta à Admi nis tra ção Pú bli ca rea- ver,
a qual quer tem po, o bem pú bli co que
per mi tiu ou au to ri zou o uso pa ra o par ti -
cu lar, com pri vi lé gio do in te res se pri va -
do, sem que se jam ne ces sá ri as qua is -
quer jus ti fi ca ti vas: es te é o sig ni fi ca do
da ex pres são ‘opor tu ni da de e con ve -
niên cia’. So men te a fla gran te ile ga li da -
de (ca rac te ri za da pe lo abu so e ex ces so 
de po der ou vul ne ra ção da lei) po de
con du zir ao con tro le ju ris di ci o nal do ato
dis cri ci o ná rio” (ACMS n. 4.784, Des.
Álva ro Wan del li).

“Ação de de so cu pa ção de es -
pa ço pú bli co. Con ces são de uso de lo -
cal em ter mi nal ro do viá rio. Des ti na ção 
co mer ci al. Ato ad mi nis tra ti vo uni la te -
ral e re vo gá vel quan do da so bre pu jan -
ça do in te res se pú bli co. Re cur so des -
pro vi do.

“A per mis são de uso de es pa ço
pú bli co, con ce di da ao par ti cu lar, o é a
tí tu lo pre cá rio, po den do ser re vo ga da a 
qual quer tem po pe la Admi nis tra ção
jus ta men te por ser ato ad mi nis tra ti vo, o 
que em ab so lu to po de ser con fundi do
com o con tra to de lo ca ção. O ato em
aná li se, as sim, tem co mo ca rac te rís ti -
cas a uni la te ra li da de, no sen ti do de su -
fi ciên cia da von ta de da Admi nistra ção,
e o pri vi lé gio do in teres se priva do por
ra zões de opor tu ni da de e con ve niên cia, 
ou se ja, a lei fa cul ta àque la re a ver, a
qual quer tem po, o bem pú bli co que per -
mi tiu ou au to ri zou o uso pa ra o par ti cu -
lar, sem que se jam ne ces sá ri as qua is -
quer jus t i  f i  ca t i  vas” (Ap. Cív. n.
98.002094-8, Des. Car los Pru dên cio).

De ve-se, ain da, acres cer a ne -
ces si da de de li ci ta ção co mo óbi ce adi -
ci o nal à pre ten são da ape lan te.

Ante o ex pos to, ne ga-se pro vi -
men to ao ape lo e ao re e xa me ne ces -
sá rio.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Lu iz Cé zar Me de i ros e Tor -
res Mar ques, e la vrou pa re cer, pe la
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
o Exmo. Sr. Dr. Ra u li no Ja có Brü ning.

Florianópolis, 30 de agosto de 2001.

Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,

Pre si den te e Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 97.003987-5, DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Re la tor: Des. Anselmo Cerello

Con tra to de se gu ro — Apó li ce — Fur to — Cláu su la con tra tu -
al abu siva que ex clui da res sar ci bi li da de o fur to, não obs tan te a co -
ber tu ra em re la ção ao rou bo — Vi o la ção ao art. 51, IV, do CDC —
Pac ta sunt ser van da — Ina pli ca bi li da de — Ocor rên cia de ví cio de con -
sen ti men to por par te do se gu ra do ao as si nar a apó li ce, ma ni fes to pela
au sên cia de in for ma ções acer ca da co ber tu ra — Art. 47 do CDC — Ine -
xis tên cia da ale ga da fra u de apon ta da pela se gu ra do ra — De ver de in -
de ni zar — Prin cí pio do li vre con ven ci men to mo ti va do do juiz —
Sen ten ça man ti da — Ape lo des pro vi do.

A teor do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são 
nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou eqüidade, ocorrendo, assim, o abrandamento do
princípio geral dos contratos pacta sunt servanda.

É abu si va a cláu su la que dis cri mi na fur to e rou bo, pois a in -
ten ção do se gu ra do, ao fir mar um con tra to de se gu ro, é ver-se co ber -
to da ma i or ma ne i ra pos sí vel. Ade ma is, a teor do art. 47 do Có di go
de De fe sa do Con su mi dor, “as cláu su las con tra tu a is se rão in ter pre -
ta das de ma ne i ra mais fa vo rá vel ao con su mi dor”.

Se gun do dis põe o art. 1.458 do CC, “o se gu ra dor é obri ga do

a pa gar em di nhe i ro o pre ju í zo re sul tan te do ris co as su mi do e, con -

for me as cir cuns tân ci as, o va lor to tal da co i sa se gu ra”.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
97.003987-5, da comarca de São
Miguel do Oeste (1ª Vara da Infância, 
Juventude e Registros Públicos), em
que é apelante Companhia Paulista
de  Seguros ,  s endo  ape lada  a
Cooperativa Agro pecuária São
Miguel do Oeste Ltda.:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, à una ni mi da de, des pro ver o
re cur so.

Cus tas le ga is.

Co o pe ra ti va Agro pe cuá ria São
Mi guel do Oes te Ltda., de vi da men te
qua li fi ca da pe ran te a 1ª Va ra Cí vel da
co mar ca de São Mi guel do Oes te, pro -
pôs ação or di ná ria de in de ni za ção em
fa ce de Cia. Pa u lis ta de Se gu ros.

Aduziu ter firmado contratos de
seguros referentes a 14 bens duráveis,
como tratores e distribuidores de
esterco. Alegou que um dos tratores
segurados foi roubado du rante a
vigência da apólice. Entretanto, afirmou
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que a seguradora recusou-se a pagar,
alegando que o evento não teria
cobertura, por tratar-se de furto simples
e não de roubo. Por fim, afirmou não
haver no contrato qualquer cláusula
que excluísse a obrigação da se-
guradora nesses casos.

Ci ta da, a em pre sa ré con tes -
tou, às fls. 48/51, ar gu men tan do a
exis tên cia de cláu su la na qual cons ta -
vam os ris cos ex clu í dos da co ber tu ra
do se gu ro, en tre eles o fur to sim ples,
sem em pre go de vi o lên cia. Sus ten tou
que, con for me o bo le tim de ocor rên -
cia, te ria ha vi do um de sa pa re ci men to
inex pli cá vel, e não um rou bo, co mo te -
ria ale ga do a au to ra, na ini ci al. Asse -
ve rou, tam bém, a res pe i to da res pon -
sa bi li da de da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Pal ma So la, uma vez que o ve í cu lo
en con tra va-se sob sua guar da. Ao fi -
nal, ca so fos se jul ga do pro ce den te o
pe di do, re que reu que a res pon sa bi li -
da de da se gu ra do ra ti ves se co mo li -
mi te má xi mo o va lor da apó li ce.

Hou ve im pug na ção à con tes ta -
ção, às fls. 67/69.

Re a li za da au diên cia, res tou
ine xi to sa a con ci li a ção. Foi re que ri da
a dis pen sa dos de po i men tos pes so a is 
das par tes, ten do-se pro ce di do à oi ti -
va das tes te mu nhas.

Fo ram ofe re ci das as ale ga ções 
fi na is.

Sen ten ci an do, o MM. Ju iz de
Di re i to jul gou pro ce den te o pe di do da
au to ra, con de nan do a em pre sa ré ao
pa ga men to do va lor pac tu a do na apó -
li ce.

Irresignada, a Cia. Paulista de
Seguros interpôs recurso de apelação, 
às fls. 173/177, pugnando pela reforma 
in totum da sentença, alegando
evidências de fraude no sinistro.

Não fo ram apre sen ta das as
con tra-ra zões.

É o re la tó rio.

Cin ge-se a ir re sig na ção re cur -
sal da ape lan te se gu ra do ra nos se -
guin tes pon tos:

1. há má-fé por par te da au to ra, 
que ini ci al men te dis se ter da do em co -
mo da to o tra tor à Pre fe i tu ra de Pal ma
So la, de po is, que ha ve ria um con tra to
de uso e, por fim, uma com pra e ven -
da;

2. não hou ve rou bo, mas sim -
ples men te fur to, en vol ven do as pes -
so as men ci o na das nos de po i men tos
de fls. 137/138, por is so a co ber tu ra
se cu ri tá ria (apó li ce) não exis te;

3. a res pon sa bi li da de da guar -
da do bem é do mu ni cí pio de Pal ma
So la;

4. a fra u de res tou de vi da men te
con fi gu ra da nos au tos.

Ini ci al men te, ne ces sá rio se faz
en fren tar mos dou tri na ri a men te a ma -
té ria, pa ra abor dar, após, o ca so con -
cre to. Co men tan do so bre os con tra tos 
de se gu ro, en si na va Orlan do Go mes
que “pe lo con tra to de se gu ro, uma
em pre sa es pe ci a li za da obri ga-se pa ra 
com uma pes soa, me di an te con tri bu i -
ção por es ta prometida, a lhe pa gar
cer ta quan tia, se ocor rer o ris co pre -
vis to".

Des se mo do, “as par tes no con -
tra to de se gu ro cha mam-se se gu ra dor 
e se gu ra do. Ao se gu ra dor com pe te
pa gar a quan tia es ti pu la da pa ra a hi -
pó te se de ocor rer ris co pre vis to no
con tra to. Ao se gu ra do as sis te o di re i to 
de re ce bê-la, se cum pri da a sua obri -
ga ção de pa gar a con tri bu i ção pro me -
ti da, que se de no mi na prê mio”, sen do
que “o ins tru men to de con tra to de se -
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gu ro cha ma-se apó li ce” (Con tra tos, 7ª 
ed., Fo ren se, pág. 501).

E é por isso que não assiste
razão à apelante Seguradora Com-
panhia Paulista de Seguros, relativa
aos pontos 1 a 4 do apelo, devendo ser 
desprovida, pois a motivação e o
suporte jurídico do  divisão e socializa-
ção dos riscos atuais e futuros e dis so
não se afasta o presente caso.

Como bem ressaltou o douto
Togado às fls. 163/171 “os documentos 
juntados têm conteúdo bastante grave,
mas devem ser analisados com bas-
tante cautela pelo Juízo, porquanto
envolvendo pessoas públicas, não
passando despercebida a motivação,
muitas vezes política, que leva o
depoente a retratar-se” (ponto 1 do
apelo). “Mesmo que assim não fosse,
as testemunhas que se retrataram
foram bem claras quando afirmaram
que a máquina fora realmente furtada,
não se sabendo, contudo, a autoria do
delito (vide fl. 137), sendo que a
imputação por elas feita objetivava o
recebimento do valor do seguro.

“No que concerne à transação
levada a efeito pela autora com o
município de Palma Sola, há que se
reg is trar não haver dúvidas de que o
convênio de fls. 122/123 disfarça uma
compra e venda a crédito, com
transferência da propriedade ao fi nal do 
contrato, isto com o adimplemento dos
valores pactuados (vide cláusula n. 16,
fl. 123). Na nota fis cal de fl. 121
também não restam dúvidas de que o
convênio de fls. 122/123 disfarça uma
compra e venda a crédito, com
transferência da propriedade ao fi nal do 
contrato, isto com adimplemento dos
valores pactuados (vide cláusula n. 16,
fl. 123). A nota fis cal de fl. 121, também

não restam dúvidas, realmente refere-
se à demonstração, porque, como é
sabido e consabido, é necessário que
uma mercadoria, para que saia do
estabelecimento, mesmo que para
deslocamento puro e simples, esteja
acobertada por nota fis cal, isto porque
há evidente circulação. Por isso, aliás, a 
isenção de ICMS. Por isso, também, a
preexistência do contrato (29/3/94) com 
pos te rior emissão da nota (11/4/94),
porquanto o transporte se deu, logica-
mente, ao depois da pactuação.

“Tal si tu a ção de mons tra, ine -
qui vo ca men te, que hou ve tra ta ti va de
com pra e ven da, mes mo que si mu la -
da por con vê nio, com o mu ni cí pio de
Pal ma So la, to da via, a pro pri e da de do 
bem ain da per ten cia à au to ra, por -
quan to até mes mo não se tem a com -
pro va ção de sua trans mis são; em sín -
te  se:  per  ma ne c ia  a au to  ra na
pro pri e da de do bem en quan to não
adim pli da a to ta li da de do con tra to
com os pa ga men tos fra ci o na dos, res -
tan do a pos se de le em mãos do Mu ni -
cí pio.

“Lem bre-se, ain da, que a di ver -
gên cia en tre a nu me ra ção do tra tor da
no ta e do con tra to não as su me re le -
vân cia, por que as tes te mu nhas ou vi -
das (fls. 118/119) bem afir ma ram que
o tra tor fur ta do fo ra, re al men te, al vo
de um con vê nio ou con tra to de co mo -
da to com o mu ni cí pio de Pal ma So la,
o que trans pa re ce a ade qua ção aos
ter mos do pac to".

Diante desse contexto, também 
não podem prosperar os argumentos
da apelante em relação aos pontos 3 e 
4, em que assevera que a respon-
sabilidade da guarda do bem é do
município de Palma Sola, tendo-se em 
conta que em nada alteraria em
relação ao dever da seguradora em
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indenizar pelo sinistro ocorrido, em
razão da ausência de efetivação da
negociata, e pelo fato de ter a segura-
dora cobrado o prêmio e se eximido
do cumprimento de sua obrigação. 

A fraude (ponto 4 do apelo),
dessarte, não ocorreu. Para que se
conclua, “há que se perquirir: e no
âmbito do contrato de seguro? Como
ficaria tal operação? (fl. 166 dos au -
tos).

“Proemialmente, a transferência, 
de forma alguma, agrava o risco, não
se podendo, com base nisso, arrostar o
dever ressarcitório. Já decidiu o STJ:

“Civil — Seguro de automóvel
— Alienação — Responsabilidade da
seguradora perante o novo adquirente 
— Matéria de fato — Interpretação de
cláusula contratual.

“Inexiste ofensa ao art. 1.454 do 
Código Civil, mas sim interpretação
correta pelo acórdão recorrido, já que
a simples transferência do bem
segurado não lhe agrava o risco”
(REsp n. 3.053/RJ, rel. Min. Waldemar
Zveiter, in DJU de 17/9/90, pág.
9.509).

Dessarte, a transferência do
bem não necessariamente retira do
autor a titularidade do direito indeni-
zatório, em atinência ao disposto no
art. 1.463, ca put, do Digesto Proces-
sual Civil. Senão vejamos:

“Art .  1.463 — O direi to à
indenização pode ser transmitido a
terceiro como acessório da proprie-
dade, ou de direito real sobre a coisa
segura”.

O renomado J. M. de Carvalho
Santos (Código Civil Brasileiro Inter-
pretado, 9ª ed., Rio de Ja neiro:
Freitas Bastos, 1977, vol. XIX, pág.
376) assim preleciona:

“Independentemente da aliena- 
ção do interesse segurado, pode
haver a cessão do direito de crédito,
correspondente à indenização que a
Companhia ficará obrigada a pagar,
no caso de sinistro. A cessão, em
casos tais, é completamente livre,
podendo efetuar-se ainda mesmo an -
tes de tornar-se realidade o direito à
indenização, isto é, ainda quando o
crédito seja fu turo e meramente even -
tual”.

Ora, sabe-se, então, que a
apólice pode ser transferida. No
entanto, não é essa a hipótese dos
au tos, em que não o foi, em razão de a 
própria compra e venda não se ter
perfectibilizado.

Cumpre-me salientar que o furto 
deu-se no período noturno, tanto é
assim que a denúncia, segundo narrou 
o Juiz, remetendo-se à fl. 158 dos au -
tos, “fez expressa menção ao art. 155,
§ 1º, do CP. Tal versão é corroborada
pelas testemunhas de fls. 111/113, que 
acrescentaram que o lugar onde o
veículo estava guardado era vigiado,
com portões acorrentados, o que
demonstra em princípio a destreza na
realização da empreitada criminosa.
Também aquelas testemunhas de fls.
118/119 afirmaram que o trator era
guardado no referido pátio da Prefei-
tura, sendo ele cercado com grades e
cerca”.

Em re la ção ao pon to 2 do ape lo
(em que a ora ape lan te as se ve ra que
não hou ve rou bo, mas sim ples men te
fur to, en vol ven do as pes so as men cio-
na das nos de po i  men tos de f ls.
137/138, por is so a co ber tu ra se cu ri tá-
ria [apó li ce] não exis te), es te não me -
re ce ser ol vi da do. É que o fur to sim ples 
não po de ser ex clu í do do con tra to (fl.
57/58). É que “Em te mas de fur to ou
rou bo de ve í cu los, a ju ris pru dên cia, de
mo do ge ral, vem de ter mi nan do o pa -

APELAÇÕES CÍVEIS JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

54 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



ga men to de in de ni za ção pe la se gu -
ra do ra, mes mo que a apó li ce não
men ci o ne am bas as fi gu ras tí pi cas cri -
mi no sas. Pre vis to  o fur to, e não o rou -
bo — ou vi ce-versa — há obri ga ção de 
in de ni zar” (O Con tra to de Se gu ro na
Ju ris pru dên cia, Fran cis co Cé sar Pi -
nhe i ro Ro dri gues et al li, RT, 1989, pág. 
115).

E não é por aca so que a ju ris-
pru dên cia in cli na-se des sa for ma. Tal
po si ci o na men to en con tra su pe dâ neo
nas en si nan ças de Antô nio do Rê go
Mon te i ro Ro cha, po is “a ex pan são tec -
no ló gi ca e o de sen vol vi men to do mer -
ca do con su mi dor res ta ram por ge rar o
fe nô me no da mas si fi ca ção do con tra to,
no va si tu a ção de fa to que du ran te mu i -
to tem po foi ini qua men te re gu la da pe la
le gis la ção ci vil or to do xa. 

“So bre o te ma dis se mos, a pro -
pó si to das ca rac te rís ti cas e das con -
se qüên ci as da apli ca ção da ul tra pas -
sa da le i  c i  v i l  à  no va re a l i  da de
con tra tu al, em re cen te tra ba lho mo no -
grá fi co: ‘a igual da de con tra tu al é me -
ra men te teó ri ca. Tra ta-se de igual da -
de ci vil co mo con di ção ju rídi ca, mas
ja ma is igual da de de for ças. O ma is
po de ro so tri un fa na re la ção con tra tu al 
e, mo vi do por in te res ses, sa cri fi ca o
bem de ou trem à sua própria sa tis fa -
ção” (in Có di go de De fe sa do Con su -
mi dor: Des con side ra ção da Per so na li -
da de Ju rí di ca, Ju ruá, 1999, pág. 70).

Crí ti ca se me lhan te te ceu Enzo
Rop po, ao as se ve rar que “fun da do na
li ber da de de con tra tar, ba se a da na
so be ra nia da von ta de in di vi du al dos
con tra tan tes, de via ser o con tra to, se -
gun do as ma is acre di ta das pro po si -
ções dos ideó lo gos   oi to centis tas, e
as sim era efe ti va men te em mu i tos as -
pec tos, na con cre ta pra xe do ca pi ta -

lis mo de con cor rên cia. Mas des de os
tem pos do la is sez-fa i re, des de a épo -
ca clás si ca do li be ra lis mo eco nô mi co
e po lí ti co, as so ci e da des oci den ta is
so fre ram trans for ma ções pro fun dís si -
mas de or dem eco nô mi ca, so ci al e po -
lí ti ca que, por sua vez, in ci di ram so bre 
o ins ti tu to con tra tu al, trans for man do-o 
pro fun da men te” (O Con tra to Alme di -
na, 1988, pág. 295).

Assim, a mas si fi ca ção dos con -
tra tos, a vul ne ra bi li da de téc ni ca e eco -
nô mi ca do con su mi dor e o de clí nio
dos prin cí pi os clás si cos da eco no mia
con tra tu al, co mo o da au to no mia da
von ta de, tor na ram im po si ti va uma no -
va re gu la men ta ção.

Inci dem, po is, so bre o pre sen te
pac to con tra tu al os co man dos le ga is
de or dem de in te res se so ci al do Có-
di go de De fe sa do Con su mi dor:

“Art. 2º Con su mi dor é to da pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca que ad qui re ou
uti li za pro du to ou ser vi ço pres ta do co -
mo des ti na tá rio fi nal.

“Art. 3º For ne ce dor é to da pes-
soa fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va -
da, na ci o nal ou es tran ge i ra, bem co mo
os en tes des per so na li za dos, que de -
sen vol vem ati vi da des de pro du ção,
mon ta gem, cri a ção, cons tru ção, trans -
for ma ção, im por ta ção, ex por ta ção, dis -
tri bu i ção ou co mer ci a li za ção de pro du -
tos ou pres ta ção de ser vi ços".

No ca so sub ju di ce, exis tiu a re -
la ção de con su mo por que a se gu rado ra 
ape lan te, na con di ção de for ne cedo ra
de ser vi ços, co lo cou à dis po si ção da
au to ra Co o pe ra ti va Agro pe cuá ria São
Mi guel do Oes te Ltda. a co ber tu ra se cu -
ri tá ria, ob je to da re la ção con tra tu al em
apre ço.

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 55

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



No con tra to no ti ci a do nos au -
tos, inol vi dá vel a exis tên cia de re la ção 
de con su mo, re sol ven do-se qual quer
di ver gên cia com a sim ples le i tu ra dos
arts. 2º e 3º do CDC, sem ma i o res di -
va ga ções. Com efe i to, a ape lan te fi -
gu ra na re la ção ori un da do con tra to
fir ma do en tre as par tes co mo pes soa
ju rí di ca de di re i to pri va do, co mo que
se in fe re da pró pria de no mi na ção so -
ci al. Qu an to à ape la da, bas ta-lhe ape -
nas a no ção fi na lis ta, in for ma da pe la
vul ne ra bi li da de eco nô mi ca e téc ni ca,
sem ne ces si da de de qualquer ex ten -
são her me nêu ti ca, aliás pos sí vel no
CDC.

Des sar te, in ci din do o Có di go
de De fe sa do Con su mi dor, é im po si ti va
a apli ca ção de su as re gras e de se us
prin cí pi os.

Nos termos do art. 6º do CDC,
observa-se como direito básico do
consumidor a informação clara e
adequada sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação correta
da quantidade, característ icas,
composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentam. 

Co lhe-se do mes mo di plo ma,
em seu art. 46, que “os con tra tos que
re gu lam as re la ções de con su mo não
obri ga rão os con su mi do res, se não lhes 
for da da a opor tu ni da de de to mar pré -
vio co nhe ci men to de seu con te ú do, ou
se os res pec ti vos ins tru men tos forem
re di gi dos de mo do a di fi cul tar a com -
pre en são do seu sen ti do e al ca nce”.

Ora, tra ta-se na aven ça em
ques tão de con tra to de ade são que,
nas pa la vras de Wal di rio Bul ga rel li (in
Con tra tos Mer can tis, 2ª ed., Atlas, pág.
90), “é aque le em que não há dis cus são 
li vre en tre as par tes, das cláu su las con -
tra tu a is, pos to que es tas são re di gi das
e im pos tas por uma de las par tes a ou -
tra, que as ace i ta em blo co”. 

Co mo se sa be, nos con tra tos
de ade são, a exem plo da apó li ce de
fls. 56/64, der ro ga-se a li vre dis cus são 
das cláu su las, pri vi le gi an do-se a li vre
im po si ção e a me ra ace i ta ção em blo -
co de di re tri zes con tra tu a is, ra ra- men -
te aces sí ve is à ma i o ria hi pos su- fi ci -
en te eco nô mi ca e tec ni ca men te.

O ônus de ta is in for ma ções de
cu nho es tri ta men te téc ni co é do for-
ne ce dor, pos to que o con su mi dor, im -
bu í do da ma is pu ra boa-fé, ade re
achan do que es tá efe ti va men te pro-
te gi do con tra fu tu ras pa to lo gi as de to -
da sor te.

Ademais, pelo que se extrai do
comando do art. 51, IV, do CDC, são
nulas de pleno direito as cláusulas
contratuais que “estabeleçam obri-
gações consideradas iníquas, abusi-
vas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou eqüi-
dade”.

Por isso não há incidência do
princípio pacta sunt servanda, pois,
como já vimos, o Código de Defesa do
Consumidor vem ao amparo do hipos-
suficiente, parte sempre em desvan-
tagem. Daí ser totalmente abusiva a
cláusula 2ª, item p, que excluiu da
cobertura o “risco simples, sem empre-
go de violência, desaparecimento
inexplicável e simples extravio”,  a teor
do art. 51, IV, do CDC.

Cor ro bo ran do tal en ten di men to,
o art. 47 do Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor as se ve ra que “as cláu sulas
con tra tu a is se rão in ter pre ta das de ma -
ne i ra ma is fa vo rá vel ao con sumi dor”.

Di an te dis so, con for me bem
lan çou o dou to To ga do, “não se há de
es que cer que a in ter pre ta ção da da
pe la ré, sem dú vi da al gu ma, em fa ce
da apó li ce de fl. 53, que dis põe que
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‘as con di ções ge ra is des te se gu ro es -
tão à dis po si ção nos en de re ços aci -
ma’, fe re, fron ta men te, o art. 54 do
Co de con. Ora, se quer te ve a au to ra,
pe lo vis to, aces so às cláu su las em
ques tão, além do que a dis tin ção emi -
nen te men te ju rí di ca, en tre fur to e rou -
bo, de vem es tar de vi da men te ca rac te -
r i  za das no con t ra  to  ao qual  o
se gu ra do ade re”.

Des sa for ma, ve ri fi ca-se que as 
se gu ra do ras re pe tem o ve lho há bi to
de sem pre: co bram o va lor corres pon -
den te à to ta li da de do se gu ro mas, na
ho ra de ofe re cer a con trapres ta ção,
de i xam de fa zê-lo a con ten to. Por is -
so, cor re ta a bem-lan ça da sen ten ça,
equi vo cando-se a ora ape lan te, po is o 
dou to To ga do fez uso do prin cí pio do
li vre con ven cimen to mo ti va do e da li -
vre apre ci a ção da pro va, cha man do à
ba i la a exege se do art. 131 do CPC:

“O ju iz apre ci a rá li vre men te a
pro va, aten den do aos fa tos e cir-
cuns tân ci as cons tan tes dos au tos,
ain da que não ale ga dos pe las par tes;
mas de ve rá in di car, na sen ten ça, os
mo ti vos que lhe for ma ram o con ven-
ci men to” (art. 131 do CPC).

“O ju iz é li vre pa ra se con ven cer
acer ca dos fa tos, mas os ele men tos
pa ra es sa con vic ção são ape nas os
exis ten tes nos au tos. Tem apli ca ção
cor re ta o bro car do quod non est in ac -
tis non est in mun do; os au tos são o
mun do do ju iz na apre ci a ção dos fa tos, 
sal vo, é cla ro, al gu ma ex ce ção, co mo
os fa tos no tó ri os, que in de pen dem de
pro va” (Bar bi, Cel so Agrí co la, in Co -
men tá ri os ao Có di go de Pro ces so Ci -
vil, vol. I, arts. 1º a 153, 10ª ed., Fo ren -
se, pág. 401).

Di an te de to do es se con tex to,
des pro ve jo o re cur so de ape lo in ter-
pos to, man ten do-se in to tum a r. Sen-
ten ça ata ca da em su as con de nações
le ga is.

É o vo to.

Par ti ci pa ram do jul ga men to, com 
vo tos ven ce do res, os Exmos. Srs. Des.
Ma zo ni Fer re i ra e Ce sar Abreu.

Florianópolis, 3 de dezembro de 2001.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 98.012211-2, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Anselmo Cerello

Ação de cobrança do prêmio em contrato de seguro de veículo 
não pago — DPVAT — Morte — Cobertura to tal, a teor do art. 7º da
Lei n. 6.194/74, alterado pela Lei n. 8.441/92, que obriga as
sociedades seguradoras a indenizar o acidentado nos casos em que o 
prêmio não for pago — Vi o la ção ao disposto no art. 1.432 do CC,
inaplicável ao caso — Finalidade so cial do seguro — Sentença
mantida — Apelo desprovido.
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A Lei n. 6.194/74, que dis põe so bre o se gu ro obri ga tó rio de

da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au to mo to res de via ter res tre,

ou por sua car ga, a pes so as trans por ta das ou não, em seu ar ti go 7º,

com a nova re da ção dada pela Lei n. 8.441/92, en fa ti ca men te dis põe

que "a in de ni za ção por pes soa vi ti ma da por ve í cu lo não iden ti fi ca -

do, com se gu ra do ra não iden ti fi ca da, se gu ro não re a li za do ou ven ci -

do, será paga nos mes mos va lo res, con di ções e pra zos dos de ma is

ca sos por um con sór cio cons ti tu í do, obri ga to ri a men te, por to das as

so ci e da des se gu ra do ras que ope rem no se gu ro ob je to des ta Lei".

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
98.012211-2, da comarca da Cap i tal
(Vara da Fazenda), em que é apelante
Companhia União de Seguros Gerais,
sendo apelada Zaneli da Rosa e Souza:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, à una ni mi da de, des pro ver o
re cur so.

Cus tas le ga is.

Za ne li da Ro sa e Sou za, de vi da- 
men te qua li fi ca da pe ran te a 2ª Va ra Cí -
vel da co mar ca da Ca pi tal, pro pôs ação 
de co bran ça em fa ce de Com pa nhia
União de Se gu ros Ge ra is, adu zin do
que seu fi lho Már cio da Ro sa e Sou za
so freu aci den te que lhe ce i fou a vi da
em 23/3/93, quan do di ri gia sua mo to ci -
cle ta, sen do que o de cu jus não es ta va
co ber to pe lo se gu ro obri ga tó r io
DPVAT, em ra zão de es tar ven ci do na
oca sião do aci den te. 

Afir mou ter da do en tra da na do -
cu men ta ção na em pre sa ré, com ba se 
no ar ti go 7º da Lei n. 6.194/74, ocor -
ren do, en tre tan to, a re cu sa ao pa ga -
men to, mes mo após ter si do jul ga da
pro ce den te a de nún cia em pro ces so
ad mi nis tra ti vo na Su pe rin ten dên cia
de Se gu ros Pri va dos — Su sep.

À fl. 47, em au diên cia con ci li a -
tó ria, foi con ver ti do o pro ce di men to do 
fe i to em or di ná rio. De ter mi nou-se,

tam bém, a ex pe di ção de ofí cio à Su -
sep, re qui si tan do-se o pro ce di men to
ad mi nis tra ti vo re fe ri do na ini ci al, além
da ci ta ção do li tis con sor te ne ces sá rio, 
Insti tu to de Res se gu ros do Bra sil —
IRB pa ra apre sen tar de fe sa.

Em des pa cho de fl. 49, o MM.
Ju iz tor nou sem efe i to a ci ta ção do Insti -
tu to de Res se gu ros do Bra sil — IRB.

Citada, a seguradora contestou, 
às fls. 55/60, argumentando que o
dispositivo le gal citado pela autora
seria inconstitucional, que já teria sido
modificado pela Lei n. 8.441/92, não
cabendo a pretensão quanto ao rece-
bimento gratuito, sem haver se quer
uma vinculação contratual, carac-
terizando expropriação.

Re a li za da au diên cia, não foi
ace i ta a con ci li a ção. O au tor im pug -
nou a con tes ta ção. Ao fi nal, as par tes
dis pen sa ram ou tras pro vas, além das
já jun ta das aos au tos.

Em sen ten ça, às fls. 65/71, o
MM. Ju iz de Di re i to jul gou par ci al men -
te pro ce den te o pe di do, con de nan do a 
em pre sa ré ao pa ga men to de R$
5.081,76, so ma dos às cus tas pro ces -
su a is e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os, fi xa -
dos em 20% so bre o va lor to tal.

Irre sig na da, a Cia. União de
Se gu ros Ge ra is in ter pôs re cur so de
ape la ção, às fls. 72/76, ple i te an do a
re for ma to tal da sen ten ça.
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Fo ram apre sen ta das as con -
tra-ra zões às fls. 79/81.

É o ne ces sá rio re la tó rio.

Cin ge-se a ir re sig na ção re cur -
sal de fls. 72/76 nos se guin tes pon tos:

1. não obstante o de cujus não
estivesse coberto pelo seguro so cial
DPVAT, em razão de não tê-lo pago, o 
douto Togado entendeu ser devida a
indenização, condenando a ora
apelante ao argumento de que a nova
redação do art. 7º da Lei n. 6.194/74,
dada pela Lei n. 8.441/92, obriga as
sociedades seguradoras a indenizar o 
acidentado nos casos em que o
prêmio não fora pago.

2. hou ve vi o la ção ao art. 1.432
do Có di go Ci vil, po is não se po de pre -
mi ar o ina dim plen te, so men te por que
a Lei n. 8.441/92 as sim dispõe, po is
es ta é in cons ti tu ci o nal à luz do art.
192, II, da CF/88, que in di ca que a au -
to ri za ção e o fun ci o na men to dos es ta -
be le ci men tos do se gu ro são re gu la -
dos por lei com ple men tar, sen do que
o art. 12 do De cre to-Lei n. 73/66 foi fe -
ri do pe la alu di da Lei.

No en tan to, ra zão al gu ma as-
sis te ao ape lan te em re la ção aos pon -
tos 1 e 2 do ape lo, uma vez que a Lei
n. 6.194/74, em seu ar ti go 7º, com a
no va re da ção da da pe la Lei  n.
8.441/92, que dis põe so bre o se gu ro
obri ga tó rio de da nos pes so a is ca u sa -
dos por ve í cu los au to mo to res de via
ter res tre, ou por sua car ga, a pes so as
trans por ta das ou não, não en se ja in -
ter pre ta ção di ver sa, dis pon do que “a
in de ni za ção por pes soa vi ti ma da por
ve í cu lo não iden ti fi ca do, com se gu ra -
do ra não iden ti fi ca da, se gu ro não re a -
li za do ou ven ci do, se rá pa ga nos
mes mos va lo res, con di ções e pra -
zos dos de ma is ca sos por um con -

sór cio cons ti tu í do, obri ga to ri a men -
te, por to das as so ci e da des se gu ra -
do ras que ope rem no se gu ro ob je to
des ta Lei”.

Ora, a de ci são do dou to To ga do 
não me re ce re pa ros, po is es tá de acor -
do com a le gis la ção pá tria em vi gor,
não se ol vi dan do, des sa for ma, as
ale ga ti vas de vi o la ção à Cons ti tu i -
ção ou vi o la ção ao De cre to apon ta -
do, is to por que a ques tão já fo ra es -
go ta da nas vi as ad mi nis tra ti va e
ju di ci al, es tan do, ago ra, sen do re pi -
sa da em grau de re cur so.

A ori en ta ção ao pa ga men to des -
se se gu ro, in clu si ve, já res tou con sig na -
da pe la Fun da ção Na ci o nal de Se gu ros 
Pri va dos e de Ca pi ta li za ção — Fe na -
seg a to das as se gu ra do ras, in de pen -
den te men te de pro va do pa gamen to do
prê mio, con for me se de preen de dos do -
cu men tos de fls. 24/25 dos au tos. Se -
não ve ja mos:

“O con vê nio do Se gu ro DPVAT 
tem si do al vo de se ve ras crí ti cas das
au to ri da des com pe ten tes e da im -
pren sa, de vi do à de mo ra na li qui da -
ção de si nis tros.

“Ana li san do as re cla ma ções,
cons ta ta mos 3 pro ble mas:

“a) re cu sa do si nis tro quan do o
ve í cu lo en vol vi do não tem o prê mio do 
se gu ro de vi da men te qui ta do;

“b) suspeita de fraude; e

“c) des cum pri men to do pra zo
le gal de 15 di as pa ra a li qui da ção de
si nis tros.

“1. A Lei n. 8.441 de 13/7/92,
em seu ar ti go 7º, es ta be le ce:

‘Art. 7º. A in de ni za ção por pes -
soa vi ti ma da por ve í cu lo não iden ti fi -
ca do, com se gu ra do ra não iden ti fi ca -
da, se gu ro não re a li za do ou ven ci do,
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se rá pa ga nos mes mos va lo res, con -
di ções e pra zos dos de ma is ca sos por 
um con sór cio cons ti tu í do, obri ga to ri a -
men te, por to das as so ci e da des se gu -
ra do ras que ope rem no se gu ro ob je to
des ta Lei.

‘§ 1º. O con sór cio de que tra ta
es te ar ti go po de rá ha ver re gres si -
vamen te do pro pri e tá rio do ve í cu lo os
va lo res que de sem bol sar, fi can do o ve í -
cu lo, des de lo go, co mo ga ran tia da
obri ga ção, ain da que vin cu la da a con -
tra to de ali e na ção fi du ciá ria, re ser va de
do mí nio, le a sing ou qual quer ou tro’.

“O consórcio de que trata o
artigo 7º da Lei n. 8.441 é o próprio
convênio de seguros DPVAT.

“A Fe na seg, atra vés da Con fe -
de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, por
en ten der ser o ar ti go 7º in consti tu ci o -
nal, mo veu ação de in cons ti tuci o na li -
da de jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, en tre tan to, a nos sa pe ti ção
ain da não foi apre ci a da.

“Enquan to o Su pre mo não de ci -
dir, as se gu ra do ras con ve ni a das de -
vem pa gar nor mal men te o si nis tro, in -
de pen den te men te de pro va do
pa ga men to do prê mio, no pra zo de 15
di as a con tar da en tre ga da do cu men ta -
ção, con for me es ta be le cem as nor mas.

“Após o pa ga men to da in de ni-
za ção, a se gu ra do ra con ve ni a da de ve
re me ter to da a do cu men ta ção do si nis -
tro, prin ci pal men te re ci bo de qui ta ção
ori gi nal, pa ra que o Con vê nio pro vi -
den cie a com pe ten te ação de re gres so 
con tra o pro pri e tá rio do ve í cu lo.

“(...)

“3. Re co men da mos às se gu ra-
do ras con ve ni a das to mem pro vi dên-
ci as jun to aos se us ór gãos de li qui da-
ção pa ra que ob ser vem o pra zo le gal
de 15 di as, sem o que, além do des-

gas te da ima gem da ins ti tu i ção do se -
gu ro, es ta rão su je i tas às mul tas
im pos tas pe la Su sep”.

Ora, di an te des se con tex to, cor -
re ta men te lan çou o di re i to à sen ten ça
de fls. 66/71, as se ve ran do que:

“Da aná li se do ar ti go su pra di to,
de cor re a res pon sa bi li da de ob je ti va das 
com pa nhi as se gu ra do ras em in de ni zar
as ví ti mas em aci den te de trân si to, nos
se guin tes ca sos: a) quan do o ve í cu lo
não for iden ti fi ca do; b) quan do a se gu -
ra do ra não for iden ti fi ca da; c) quan do
se não hou ver re a li za do se gu ro e; d)
quan do o se gu ro es ti ver ven ci do.

“De cor re do pro ces sa do que a
mo to ci cle ta em que se aci den tou o fi -
lho da re que ren te não se en con tra va
co ber ta pe lo se gu ro obri ga tó rio, en qua -
dran do-se na quar ta hi pó te se, pre vis ta
no art. 7º da Lei n. 6.194/74, mo di fi ca do
pe la Lei n. 8.441/92, qual se ja, a de que 
o se gu ro sub ju di ce es ta va ven ci do por
oca sião do aci den te.

“Inques ti o ná vel é a obri ga ção
da com pa nhia se gu ra do ra em pa gar o
va lor pos tu la do pe la au to ra, não so -
men te em de cor rên cia do tex to le gal,
co mo, tam bém, pe lo fa to de o pro ces -
so ad mi nis tra ti vo, jun to à Susep, ter
con fe ri do ga nho de ca u sa à re que ren -
te, con for me a se guin te conclu são:

‘A ma té ria em ques tão en con -
tra-se am pla men te de ci di da no âm bi to 
da Su sep, CCRA e CNSP, e, ma is re -
cen te men te, in clu si ve, com o apo io da 
Fe na seg, atra vés do seu Ofí cio Cir cu -
lar DPVAT SIN — 49/96 de 11/6/1996, 
ra zão pe la qual, nos so vo to é de que
se ja man ti da, na ín te gra, a de ci são
do Con se lho Di re tor de fl. 49 que jul -
gou pro ce den te a re cla ma ção da
Sra. Za ne li da Ro sa e Sou za, bem
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co mo a mul ta apli ca da pe la Sra.
Che fe do De fis’.

“(...)

“Não bas tas se is so, as le is que
nor te i am e ins pi ram o sis te ma pre vi-
den ciá rio, as com pa nhi as de se gu ros
e os grê mi os de pe cú li os pos su em ca -
rá ter al ta men te so ci al, pe lo que de -
vem ser in ter pre ta das sem ma i o res
for ma lis mos le ga is, ob je ti van do aten -
der às ne ces si da des po pu la res.

“Nes se sen ti do, traz-se aos au -
tos tre cho do pa re cer do Dr. Pro cura -
dor Mar cel lo Te i xe i ra Bit ten court, exa -
ra do no pro ces so ad mi nis tra ti vo
Su sep n. 009.106/93:

‘A ma té ria se en con tra pa ci fi-
ca da no âm bi to des ta Au tar quia Fe de -
ral, no sen ti do de que se jam li qui da-
das as in de ni za ções cor res pon den tes
ao se gu ro DPVAT, me di an te o pre ce i to 
ins cul pi do no art. 7º da Lei n. 6.194/74, 
que es ti pu la a obri ga to ri e da de da li qui -
da ção da in de ni za ção de vi da.

‘A re cla ma da não apre sen ta,
se não a mes ma te se da in cons ti tuci o -
na l i  da de do ar t i  go 7º da Lei n.
6.194/74, até ho je não apre ci a da pe lo
STF, pe lo que se tem no tí cia, bem co -
mo con ti nua aler tan do que o prê mio
con tra tu al não fo ra pa go.

‘Ora, tra ta-se, com ou tro ra afir-
ma do em inú me ros pa re ce res que o
se gu ro DPVAT é um se gu ro de ca rá ter 
so ci al, me ra men te as sis ten ci al, não se 
uti li zan do das re gras afe tas aos se gu -
ros fa cul ta ti vos in di vi du a is’.

“Por ou tro la do, as ale ga ções
da se gu ra do ra Com pa nhia União de
Se gu ros Ge ra is não pos su em res pal do 
le gal e tam pou co fun da men to so cio-
ló gi co, fi na li da de pre cí pua das com-
pa nhi as de se gu ro.

“Fi nal men te, o Orde na men to
Ju rí di co Na ci o nal ob je ti va a jus ti ça so -
ci al, con for me o preâm bu lo da Cons ti-
tu i ção da Re pú bli ca de 1988:

‘Nós, re pre sen tan tes do po vo
bra si le i ro, re u ni dos em Assem bléia Na -
ci o nal Cons ti tu in te pa ra ins ti tu ir um
Esta do de mo crá ti co, des ti na do a as se -
gu rar o exer cí cio dos di re i tos so ci a is e
in di vi du a is, a li ber da de, a se gu ran ça, o
bem-estar, o de sen vol vi men to, a igual -
da de e a jus ti ça co mo va lo res su pre -
mos de uma so ci e da de fra ter na, plu ra -
lis ta e sem pre con ce i tos, fun da da na
har mo nia so ci al e com pro me ti da, na or -
dem in ter na e in ter na ci o nal, com a so lu -
ção pa cí fi ca das con tro vér si as, pro mul -
ga mos, sob a pro te ção de De us, a
se guin te Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil’. 

“Co mo a Com pa nhia União de
Se gu ros Ge ra is es tá es que cen do a sua
fun ção so ci al, mas per ma nen te men te
ra ti fi can do os se us ob je ti vos fi nance i -
ros;

“Co mo o art. 5º da Lei de Intro -
du ção ao Có di go Ci vil de ter mi na que:
‘na apli ca ção da lei, o ju iz aten de rá aos
fins so ci a is a que ela se di ri ge e às exi -
gên ci as do bem co mum’”.

Di an te de to do es se con tex to,
des pro ve jo o re cur so de ape la ção.

É o voto.

Par ti ci pa ram do jul ga men to, com 
vo tos ven ce do res, os Exmos. Srs. Des.
Ma zo ni Fer re i ra e Ce sar Abreu.

Florianópolis, 19 de novembro de 2001.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te e Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 00.021243-1, DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

Re la tor: Des. Carlos Prudêncio

Ape la ção cí vel. Inde ni za tó ria. Res pon sa bi li da de ci vil. Aci -
den te de trân si to. Le sões ce re bra is. Pe rí cia mé di ca que cons ta ta se -
qüe las ne u ro ló gi cas. Inca pa ci da de to tal per ma nen te para o
tra ba lho.

Se, em ra zão do aci den te, a ví ti ma so fre tra u ma cra ni o en ce fá -
li co com le são ce re bral, ates tan do a pe rí cia o com pro me ti men to de
sua ca pa ci da de cog ni ti va e de ra ci o cí nio, e ha ven do im pre vi si bi li -
da de de re ge ne ra ção das fun ções afe ta das, deve ser de cla ra da a in -
va li dez to tal per ma nen te do le sa do, tan to para o exer cí cio da sua
pro fis são de mo to ris ta quan to para qual quer ou tra, pois, ape sar de
in tac ta sua ca pa ci da de fí si ca e de lo co mo ção, a au sên cia de cog ni -
ção com pro me te a re a li za ção de qual quer ta re fa, por mais sin ge la
que esta pos sa vir a ser.

Inde ni za ção a tí tu lo de lu cros ces san tes. Pen são ali men tí cia.
Insur gên cia quan to ao va lor e ter mo fi nal. Pos si bi li da de de re ver são 
à vi ú va. 

A pen são à ví ti ma in ca pa ci ta da para o tra ba lho, em vir tu de de 
le sões ca u sa das por aci den te de trân si to, é de vi da en quan to per du -
rar a in va li dez. Entre tan to, de du zi da pre ten são à pen são men sal
com li mi ta ção tem po ral, fica o juiz ads tri to ao pe di do.

Nes sa hi pó te se, con si de ran do-se a na tu re za ali men tar do
pen si o na men to, não há qual quer ile ga li da de no co man do sen ten ci al
que au to ri za, de ofí cio, a re ver são dos pa ga men tos em fa vor da es po -
sa do le sa do, caso este fa le ça an tes do ter mo fi nal es ti pu la do, de du -
zin do-se, con tu do, o per cen tu al de 1/3 dos ren di men tos, que
re pre sen ta as pre su mí ve is des pe sas pes so a is da ví ti ma.

Não ha ven do pro va nos au tos acer ca do efe ti vo ren di men to
men sal per ce bi do pelo le sa do, e con si de ran do-se o fato de que exer -
cia a pro fis são com ca mi nhão de sua pro pri e da de, cor re to é o ar bi -
tra men to da pen são ali men tar na quan tia cor res pon den te ao do bro
do sa lá rio de um mo to ris ta, es ti pu la do em con ven ção co le ti va de tra -
ba lho da re gião em que efe tu a va os fre tes. 

Da nos emer gen tes. Re em bol so das des pe sas mé di co-hos pi ta -
la res, atu a is e fu tu ras. Pa ga men to de vi do. 
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Na indenização devida em conseqüência de acidente de
trânsito, causante de danos à incolumidade cor po ral da vítima,
impõem-se incluídos, em atenção ao princípio de que a reparação
deve ser a mais completa possível, os gastos com medicamentos e
tratamentos, in clu sive aqueles efetuados du rante a tramitação do
processo, não havendo qualquer irregularidade na juntada dos
comprovantes no curso da lide, ex vi do artigo 397 do CPC.

Ha ven do me di ca men tos de uso re pe ti do e vi ta lí cio, em face da 
na tu re za das le sões so fri das, viá vel é a es ti pu la ção de quan tia men -
sal fixa des ti na da ao pa ga men to des tes. 

Dano mo ral e es té ti co. Cu mu la ção. Pos si bi li da de.

O dano moral traduz-se pela má sensação que a ofensa traz e
pelos efeitos psíquicos da dor sofrida, enquanto que o dano estético
decorre da gravidade da deformidade provocada pelo acidente, in
casu afundamento do crânio e cicatrizes faciais, com seqüelas que
acompanharão o autor pelo resto da vida.

Assim, mes mo que de ri va dos do mes mo fato, sen do in con fun -
dí ve is suas ca u sas e pas sí ve is de apu ra ção em se pa ra do, am bos de -
vem ser in de ni za dos.

Dano moral. Quan tum indenizatório estipulado em 150
salários mínimos. Pedido de redução. Impossibilidade. Verba
inexpressiva diante da gravidade das lesões.

Não pode ser taxada de excessiva a estipulação do quan tum
indenizatório em quantia equivalente a cento e cinqüenta salários
mínimos diante das circunstâncias do caso concreto, conside-
rando-se, principalmente, a gravidade das repercussões psíquicas
enfrentadas pela vítima, representada pela dor decorrente das
sucessivas cirurgias, do afastamento da família quando do
internamento, e do fato de se tornar inválido para o trabalho, não se
olvidando, ainda, o caráter punitivo da verba.

Tal va lor é até inex pres si vo, po rém, não ha ven do in sur gên cia
da par te in te res sa da, deve ser man ti do. 

De nun ci a ção à lide da se gu ra do ra. Co ber tu ra se cu ri tá ria ex -
pres sa dos da nos pes so a is. Res pon sa bi li da de pelo pa ga men to dos
da nos mo ra is e es té ti cos so fri dos pela ví ti ma.
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Os da nos pes so a is abran gem to dos os va lo res afe ta dos con -
cer nen tes à pró pria pes soa do le sa do, nos as pec tos fí si co, psí qui co
ou mo ral, mo ti vo por que, ha ven do pre vi são ex pres sa na apó li ce da
co ber tu ra des tes, res pon de a se gu ra do ra pe los da nos mo ra is e es té -
ti cos so fri dos pela ví ti ma, em vir tu de de aci den te pro vo ca do pelo se -
gu ra do, até o li mi te da apó li ce pac tu a da.

Se gu ro obri ga tó rio. Fal ta de com pro va ção de pa ga men to.
De du ção. Impos si bi li da de.

Não obs tan te a cor ren te ma jo ri tá ria da ju ris pru dên cia opi ne
pelo des con to do va lor do se gu ro obri ga tó rio pago do mon tan te da
in de ni za ção, deve este ser ca bal men te com pro va do, sob pena de im -
pro ce dên cia do ple i to.

Ho no rá ri os ad vo ca tí ci os. Va lor ple i te a do a tí tu lo de lu cros
ces san tes, re du zi do na sen ten ça. Su cum bên cia par ci al. Ino cor rên -
cia. 

Aco lhi da a pre ten são pos ta em Ju í zo pela par te au to ra, com a
en tre ga da pres ta ção ju ris di ci o nal ob je ti va da, con quan to os va lo res
de fe ri dos não cor res pon dam exa ta men te àque les ple i te a dos, não há
que se co gi tar de su cum bên cia par ci al ca paz de au to ri zar a con de -
na ção re cí pro ca e pro por ci o nal das cus tas e ho no rá ri os; ain da mais
em se tra tan do de in de ni za ção por lu cros ces san tes, em que o va lor
ex pres so na peça pre lu di al as su me a con di ção de me ra men te es ti ma -
ti vo.

Ônus pro ces su a is da se gu ra do ra de nun ci a da, ante a de -
nun ci an te.

Aco lhi da a de nun ci a ção à lide for mu la da pela em pre sa de -
man da da, a li tis de nun ci a da su je i ta-se, igual men te, em re la ção à lide 
se cun dá ria, aos efe i tos da su cum bên cia, ar can do, in clu si ve, com os
ho no rá ri os ad vo ca tí ci os do pa tro no da de nun ci an te. Ime re ce pros -
pe rar o pe di do de re du ção ou isen ção da ver ba ho no rá ria se a de -
nun ci a da, ape sar de não se opor ao pe di do de de nun ci a ção em si,
sus ten ta, den tre ou tras te ses, a im pos si bi li da de de cu mu la ção dos
da nos es té ti cos e mo ra is, e a li mi ta ção da co ber tu ra da apó li ce aos
si nis tros nela ex pres sa men te es ti pu la dos, te ses que, caso aco lhi das,
re dun da ri am em acrés ci mo da con de na ção da de nun ci an te.

Ato ilí ci to ca u sa do por pre pos to. Ho no rá ri os ad vo ca tí ci os.
Re cur sos par ci al men te pro vi dos.
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Tra tan do-se de res pon sa bi li da de ob je ti va da em pre sa, em

vir tu de de ato ilí ci to pra ti ca do por seu pre pos to, os ho no rá ri os

advoca tí ci os de vem ser fi xa dos em per cen tu al so bre o re sul ta do do

so ma tó rio do va lor das pres ta ções ven ci das mais um ano das vin cen -

das.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
00.021243-1, da comarca de São
Lourenço do Oeste, em que são
apelantes Companhia de Seguros
Gralha Azul e Transportes Rodozani
Ltda., sendo apelado Valdemir Coan:

ACORDAM, em Primeira Câ-
mara Civil, por votação unânime, dar
provimento parcial ao recurso de
apelação da Companhia de Seguros
Gralha Azul e Transportes Rodozani
Ltda. tão-somente para determinar que
a verba honorária de 20% (vinte por
cento) incida sobre o resultado dos
valores e prestações vencidas e 12
(doze) das vincendas. E, de ofício, com
base no art. 602 do CPC, determinar a
constituição de cap i tal para garantir o
pagamento in te gral da indenização, e
aplicar à ré e denunciada a pena de
litigância de má-fé no valor de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Val de mir Co an in gres sou com
a pre sen te ação de in de ni za ção por
da no mo ral e ma te ri al cu mu la da com
lu cros ces san tes con tra Trans por tes
Ro do za ni Ltda. re la tan do que, no dia
9/8/98, no km 536 da BR 153, sen ti do
Ge ne ral Car ne i ro/PR/di vi sa de San ta
Ca ta ri na, o con du tor do ca mi nhão pla -
ca LXK 1681, de pro pri e da de da ré,

ao ten tar efe tu ar ma no bra de ul tra pas -
sa gem, per deu o con tro le do ve í cu lo e
in va diu a pis ta on de tra fe ga va com
seu ca mi nhão, pla ca LZZ 9947, ocor -
ren do co li são en tre os ve í cu los. 

Pros se guiu re la tan do que o bo -
le tim de ocor rên cia la vra do pe la au to -
ri da de po li ci al re co nhe ceu co mo sen -
do ex clu si va da ré a cul pa pe lo
aci den te, ten do o im pac to acar re ta -
do-lhe gra ves le sões, de or dem es té ti -
ca e mo ral, in clu si ve a sua in va li dez
per ma nen te pa ra o tra ba lho. Afir mou
que a se gu ra do ra da de man da da hon -
rou a apó li ce tão-so men te quan to aos
da nos ma te ri a is do ve í cu lo e des pe -
sas mé di co-hos pi ta la res.

Re que reu, as sim: o de fe ri men -
to da as sis tên cia ju di ciá ria e a pro ce -
dên cia da ação pa ra con de nar a re -
que ri da ao pa ga men to de pen são
men sal até os se ten ta anos de ida de,
no va lor men sal de R$ 2.000,00; o pa -
ga men to das des pe sas mé di cas não
co ber tas pe la Se gu ra do ra; e o pa ga -
men to de da no es té ti co e mo ral a ser
ar bi tra do pe lo Jul ga dor.

De fe ri do o be ne fí cio da jus ti ça
gra tu i ta, a re que ri da con tes tou a de -
man da ple i te an do, pre li mi nar men te, a
de nun ci a ção à li de da Se gu ra do ra. No 
mé ri to, ale gou as se guin tes te ses: ine -
xis tên cia de ne xo de ca u sa li da de en -
tre os da nos ha vi dos e a res pon sa bi li -
da de que lhe foi im pu ta da; re pa ra ção
in te gral de to dos os da nos, pe la se gu -
ra do ra; au sên cia de com pro va ção da
ren da pa ra a fi xa ção da pen são e lu -
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cros ces san tes; im pos si bi li da de de
cu mu la ção dos da nos mo ra is e es té ti -
cos; des ca bi da a es ti pu la ção de quan -
tia pa ra o pa ga men to das des pe sas
fu tu ras com me di ca men tos.

Em se de de im pug na ção, o au -
tor con cor dou com o pe di do de de nun -
ci a ção da se gu ra do ra, o que foi de fe ri -
do pe lo To ga do (fls. 66/72).

Ci ta da, a Com pa nhia de Se gu -
ros Gra lha Azul com pa re ceu ao feito e 
apre sen tou con tes ta ção, con fir man -
do, ini ci al men te, a cul pa da se gu ra da
pe lo aci den te. No mé ri to, im pug nou o
va lor ple i te a do a tí tu lo de lu cros ces -
san tes, e afir mou que a in va li dez do
au tor não é per ma nen te. Adu ziu que
as des pe sas mé di cas já fo ram to tal -
men te qui ta das, e que a apó li ce pre vê 
ex pres sa ex clu são dos da nos mo ra is
e es té ti cos que, além dis so, não po -
dem ser cu mu la dos. Afir mou que sua
res pon sa bi li da de li mi ta-se aos va lo res 
de co ber tu ra pre vis tos na apó li ce.

Ine xi to sa a au diên cia con ci li a -
tó ria re a li za da, o Ma gis tra do de ter mi -
nou a pro du ção de pe rí cia pa ra di ri mir
a con tro vér sia so bre a ca pa ci da de la -
bo ra ti va do au tor, bem co mo so bre a
pos si bi li da de de re ver são dos da nos
es té ti cos por ele so fri dos (fl. 181).

Con clu í da a pro va pe ri ci al e to -
ma do o de po i men to pes so al do de -
man dan te (fl. 224), os li ti gan tes apre -
sen ta ram ale ga ções fi na is.

Ato con tí nuo, sen ten ci ou o MM. 
Ju iz de Di re i to jul gan do par ci al men te
pro ce den te a ação pa ra con de nar a
re que ri da ao pa ga men to de: pen são
men sal no va lor de R$ 872,00 até que
o au tor com ple te a ida de de 70 anos,
re ver ten do em fa vor de sua es po sa
ca so fa le ça an tes; da quan tia de R$
6.921,14, cor res pon den te às des pe -

sas com me di ca men tos e con sul tas
re a li za das no cur so do pro ces so, bem
co mo de pó si to ini ci al pro ce di do no
hos pi tal em que o au tor per ma ne ceu
in ter na do; to das as des pe sas com
me di ca men tos e con sul tas fu tu ras até
a com ple ta re cu pe ra ção, li mi ta das à
quan tia men sal de R$ 217,00 e à ida -
de de se ten ta anos; a quan tia de R$
2.500,00, a tí tu lo de da nos es té ti cos,
pa ra a re a li za ção da ci rur gia plás ti ca
na fa ce do au tor, bem co mo to das as
des pe sas hos pi ta la res, ho no rá ri os
mé di cos, me di ca men tos e con sul tas
mé di cas re la ci o na das a es ta ci rur gia;
e a quan tia de 150 sa lá ri os mí ni mos a
tí tu lo de da nos mo ra is. De cla rou, ain -
da, a pro ce dên cia da de nun ci a ção à li -
de pa ra con de nar a de nun ci a da a su -
por tar to das as quan ti as im pos tas, até 
os li mi tes da apó li ce. Qu an to aos ônus 
su cum ben ci a is, con de nou a re que ri da 
nas cus tas pro ces su a is, ho no rá ri os
dos pe ri tos e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os
em 20% so bre o va lor da con de na ção
em fa vor do pro cu ra dor do au tor; e a
de nun ci a da nas cus tas pro ces su a is
da de nun ci a ção, ar bi tran do os ho no -
rá ri os ad vo ca tí ci os em 20% so bre sua
con de na ção em fa vor do pro cu ra dor
da de nun ci an te. Isen tou o au tor do pa -
ga men to das cus tas e ho no rá ri os, por
ser mí ni ma a su cum bên cia.

Irre sig na dos, ape lam de nun ci an -
te e de nun ci a da. 

Com pa nhia de Se gu ros Gra lha
Azul, além de re pri sar as de ma is te -
ses, afir ma ter a pe rí cia de mons tra do
que a in ca pa ci da de fí si ca do au tor é
par ci al e tem po rá ria, mo ti vo pe lo qual
o va lor da pen são de ve ser re du zi do, e 
o seu pe río do li mi ta do aos 65 anos de
ida de, não po den do ser re ver ti da em
fa vor da es po sa do au tor, no ca so de
sua mor te. Pos tu lou o des con to do va -
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lor pa go a tí tu lo de se gu ro obri ga tó rio
do to tal da con de na ção. Re que reu a
re du ção da ver ba ho no rá ria em que
foi con de na do na li de prin ci pal e a li -
mi ta ção de sua in ci dên cia, con for me
pa cí fi co en ten di men to ju ris pru den ci al, 
bem co mo a ex clu são dos ho no rá ri os
em fa vor do pa tro no da de nun ci an te,
por ter con cor da do ex pres sa men te
com o pe di do de de nun ci a ção.

Transportes Rodozani Ltda.
argüiu as preliminares de: conexão do
feito com ação movida por outra vítima,
em virtude do mesmo acidente; e
nulidade da sentença por ter sido
proferida ex tra petita, no concernente à
determinação de reversão da pensão
em fa vor da viúva, caso o autor faleça
an tes de setenta anos. No mérito, além
das matérias já aventadas pela
seguradora, insurge-se quanto ao valor
estipulado para a pensão men sal,
requerendo sua redução para a quantia 
de R$ 436,00. Por fim, postula a
aplicação do art. 21 do CPC por
entender caracterizada a sucumbência
parcial do autor.

Con tra-ar ra zo a dos os re cur -
sos, os au tos al ça ram ao egré gio Tri -
bu nal de Jus ti ça, sen do di re ci o na dos
a es te ga bi ne te em vir tu de da vin cu la -
ção com os au tos n. 2000.021234-2.

II — Voto

Ver sam os au tos so bre ação de 
re pa ra ção de da nos ori un dos de aci -
den te de trân si to, em que ob je ti va o
au tor ape la do Val de mir Co an a in de -
ni za ção pe los pre ju í zos, de or dem
mo ral e ma te ri al, em ra zão de le so fri -
dos. No trans cor rer do pro ces so hou -
ve o de fe ri men to do pe di do de de nun -
ci a ção, pas san do a in te grar a li de a
Com pa nhia de Se gu ros Gra lha Azul.

Não há qualquer dúvida quanto
à responsabilidade da ré apelante
Transportes Rodozani Ltda. pelo
acidente causado, em virtude da
manobra ir reg u lar efetuada por seu
preposto na condução do veículo.
Tanto a denunciante quanto a
denunciada terminaram por reconhe-
cer esse fato, não havendo sequer
irresignação acerca do tema nos
apelos interpostos.

1 — Recurso da ré apelante
Transportes Rodozani Ltda.

Mis ter se faz, ini ci al men te, a
aná li se das pre li mi na res aven ta das:

a) Preliminar de conexão:

A ré ape lan te Trans por tes Ro -
do za ni Ltda. re quer, “pa ra que não ha -
ja jul ga men to di ver so em am bas as
ações” (fl. 311), a de cre ta ção da co ne -
xão do pre sen te fe i to com a ação mo -
vi da por Ma u ri Antô nio Ni co la, cu jo ob -
je to é a in de ni za ção pe los da nos
ca u sa dos no mes mo aci den te en se ja -
dor da pre ten são exor di al.

Ape sar de não de cla ra da a co -
ne xão das de man das no pri me i ro grau,
ve ri fi ca-se que am bas fo ram in ter pos tas 
na Va ra Úni ca da Co mar ca, sen do jul -
ga das si mul ta ne a men te pe lo mes mo
Ma gis tra do, que to mou to das as pre -
ca u ções pa ra evi tar co li dên cia das de -
ci sões, fa zen do as ne ces sá ri as res -
sal vas, prin ci pal men te quan to à 
res pon sa bi li da de con tra tu al da Se gu -
ra do ra ape lan te, li mi ta da ao va lor da
apó li ce, con si de ran do-se am bos os ilí -
ci tos.

Pa ra que não ha ja qual quer
pre ju í zo tam bém nes ta ins tân cia, o jul -
ga men to das ape la  ções (ns.
2000.021243-1 e 2000.021234-2) se -
rá efe tu a do na mes ma ses são, nos
exa tos ter mos do en ten di men to já
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ado ta do por es ta co len da Pri me i ra
Câ ma ra Ci vil:

“Re sul tan do de aci den te de
trân si to di ver sas ví ti mas e pro ces sos
dis tin tos, pa ra evi tar o ris co de se rem
pro la ta das de ci sões con fli tan tes, de ve 
o ju iz re u ni-los. É pre ci so aten tar que
‘a co ne xão tem ra zões de or dem pú -
bli ca, vez que de ci sões con tra di tó ri as
cri am a in se gu ran ça ju rí di ca, com re -
fle xos no pres tí gio do pró prio Ju di ciá -
rio’ (RJTJRGS 127/407).

“A re u nião dos pro ces sos na
ins tân cia re cur sal, pa ra jul ga men to
das ape la ções na mes ma ses são,
atin ge a fi na li da de da co ne xão, que é
evi tar de ci sões con tra di tó ri as” (Ape la -
ção Cí vel n. 97.003803-8, de São
João Ba tis ta, rel. Des. New ton Tri sot -
to, pu bli ca da no DJE de 1º/9/98).

b) Preliminar de nulidade da
sentença:

A denunciante insurge-se quan-
to ao comando sentencial que
determinou a reversão do pagamento
da pensão em fa vor da esposa do autor 
apelado Valdemiro Coan, caso este
faleça an tes de seu termo fi nal (setenta
anos de idade), mesmo sem requeri-
mento expresso do demandante.

Em vir tu de da na tu re za e fi na li -
da de ali men tar da pen são es ti pu la da,
im pli ca es ta em di re i to de re ver são à
de pen den te eco no mi ca men te dos
seus rendimentos, en quan to não atin -
gi do o pra zo de du ra ção es ti pu la do.

A ques tão, aliás, não com por ta
de ba tes pos to que ob je to de sú mu la
edi ta da pe lo ex tin to Tri bu nal Fe de ral
de Re cur sos:

“Sú mu la 57: é ca bí vel a re ver -
são da pen são pre vi den ciá ria e da -
que la de cor ren te de ato ilí ci to aos de -

ma is be ne fi ciá ri os, em ca so de mor te
do res pec ti vo ti tu lar ou a sua per da
por for ça de im pe di men to le gal".

Não há, as sim, qual quer ile ga li -
da de nes ta de ter mi na ção. 

Ressalva deve ser feita, todavia,
quanto ao percentual da pensão a ser
revertida para a esposa do recorrido,
caso ocorra o evento morte, pois,
conforme já decidiu o Sup remo Tri bu nal 
Fed eral: “Do cálculo da pensão deve
ser deduzido 1/3, que representa as
presumíveis despesas pessoais da
vítima” (RE n. 85.417, rel. Min. Cunha
Peixoto, in RTJ 84/250). 

c) Mérito:

Sucumbência recíproca:

Na ru bri ca em des ta que, sus -
ten ta a em pre sa ape lan te Trans por tes 
Ro do za ni Ltda. que o au tor ape la do
Val de mir Co an de ca iu de gran de par te 
do pe di do de du zi do, não sen do mí ni -
ma a su cum bên cia, con for me afir ma -
do pe lo Sen ten ci an te, pe lo que os res -
pec ti vos ônus de vem ser fi xa dos
pro por ci o nal men te.

Sem ra zão a re cor ren te.

Com efe i to, no ca so ver ten te, o
re cor ri do ple i te ou a fi xa ção de pen são 
men sal por in ca pa ci da de la bo ra ti va
em R$ 2.000,00 men sa is, com a sen -
ten ça es pan ca da de fe rin do-a na
quan tia de R$ 872,00.

Não há que se con si de rar aqui,
no en tan to, o va lor ini ci al men te pos tu -
la do pos to que me ra men te su ges ti vo,
mo ti vo por que a di mi nu i ção dos res -
pec ti vos va lo res não in cor re em de ca i -
men to do pe di do, ha ven do equí vo co
até mes mo por par te do dou to Sen ten -
ci an te, por ter con si de ra do “mí ni ma” a
su cum bên cia.
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Apli cá vel, ao ca so, en ten di -
men to es po sa do por es ta co len da Pri -
me i ra Câ ma ra Ci vil:

“Aco lhi da a pre ten são pos ta em 
Ju í zo pe la par te au to ra, com a en tre -
ga da pres ta ção ju ris di ci o nal ob je ti va -
da, con quan to os va lo res de fe ri dos
não cor res pon dam exa ta men te àque -
les ple i te a dos, não há que se co gi tar
de su cum bên cia par ci al ca paz de au -
to ri zar a con de na ção re cí pro ca e pro -
por ci o nal das cus tas e ho no rá ri os;
ain da ma is quan do se tem que, em se
tra tan do de in de ni za ção por da nos
mo ra is e por ou tros da nos de ca rá ter
ale a tó rio, o va lor ex pres so na pe ça
pre lu di al as su me a con di ção de me ra -
men te es ti ma ti vo” (Ape la ção Cí vel n.
98.012584-7, de São Jo sé, rel. Des.
Trin da de dos San tos)

2 — Recurso da ré apelante
Companhia de Seguros Gralha Azul

a) Dedução do seguro obriga-
tório:

Não ha ven do pro va nos au tos
de ter o re cor ri do re ce bi do o va lor ati -
nen te ao se gu ro obri ga tó rio, apli ca-se
ao ca so pre ce den te de mi nha la vra:

“Inobs tan te a cor ren te ma jo ri tá -
ria da ju ris pru dên cia opi ne pe lo des -
con to do va lor do se gu ro obri ga tó rio
pa go do mon tan te da in de ni za ção, de -
ve es te ser ca bal men te com pro va do.
Não fe i ta a de vi da pro va do res sar ci -
men to das quan ti as à vi ú va e três fi -
lhos, não há o que se aba ter da in de -
ni za ção de vi da pe la par te cul pa da
pe los da nos ma te ri a is ca u sa dos"
(Ape la ção Cí vel n. 99.016816-6, de
San to Ama ro da Impe ra triz, rel. Des.
Car  los Pru dên c io ,  ju l  ga da em
13/3/2001).

b) Encargos sucumbenciais:

 No to can te aos en car gos su -
cum ben ci a is, as sis te ra zão par ci al à
Com pa nhia de Se gu ros Gra lha Azul.

A recorrente afirma que, tendo
aceito a denunciação que lhe foi
imposta, “não deveria ser condenada
ao pagamento de honorár ios
advocatícios em fa vor do patrono do
denunciante” (fl. 302).

To da via, ape sar de não se opor 
ao pe di do de de nun ci a ção em si, a
Se gu ra do ra ape lan te sus ten tou, den -
tre ou tras te ses, a im pos si bi li da de de
cu mu la ção dos da nos es té ti cos e mo -
ra is, a li mi ta ção da co ber tu ra da apó li -
ce ao va lor e aos si nis tros ne la ex -
pres sa men te es ti pu la dos, e es ta
úl ti ma hi pó te se, ca so aco lhi da, re dun -
da ria em acrés ci mo da con de na ção
da de nun ci an te, mo ti vo pe lo qual não
po de ser de fe ri do o pe di do de isen -
ção, tam pou co o de re du ção, pos to
que ver ba in fe ri or não re mu ne ra ria
con dig na men te o tra ba lho re a li za do
pe lo no bre ca u sí di co da par te ad ver -
sa.

Qu an to aos ho no rá ri os ad vo ca -
tí ci os da li de prin ci pal, sa li en te-se, ini -
ci al men te, o in te res se re cur sal da Se -
gu ra do ra, pos to que a responsabilida-
de con tra tu al vi gen te com a se gu ra da
abran ge o pa ga men to da re fe ri da con -
de na ção.

Verifica-se do decisum, que
estes restaram arbitrados em “20%
sobre o valor da condenação” (fl. 271).
Todavia, tratando-se de responsa-
bilidade objetiva da empresa, por ato
ilícito praticado por seu preposto, os
honorários, quanto ao pensionamento
por incapacidade laborativa, devem ser
fixados  em percentual sobre o resul-
tado do somatório do valor das presta-
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ções vencidas, mais um ano das
vincendas. 

Nes se sen ti do, já ti ve a opor tu -
ni da de de de ci dir:

“Na ação de in de ni za ção por
ato ilí ci to re la ti vo, ou se ja, de cor ren te
de uma re la ção con tra tu al, per sis te a
ju ris pru dên cia do STJ no sen ti do de
que a ba se de cál cu lo so bre a qual in -
ci dem os ho no rá ri os de ad vo ga do é o
re sul ta do da so ma do va lor da pres ta -
ções ven ci das e 12 (do ze) das vin cen -
das” (Ape la ção Cí vel n. 98.006798-7,
de Urus san ga, rel. Des. Car los Pru -
dên c io ,  pu b l i  ca da no DJE de
23/11/98).

Destarte, no tocante ao pensio-
namento devido ao autor apelado
Valdemir Coan, os  honorários  advo-
catícios em fa vor de seu procurador
devem ser calculados na forma do
entendimento supracitado, acrescido
das demais  condenações,  estenden-
do-se tal forma de cálculo para os
honorários advocatícios da l ide
secundária, mantendo-se, contudo,
os percentuais arbitrados na sentença 
a quo.

To das as de ma is te ses re pi sa -
das em grau de ape lo, por am bos re -
cor ren tes, fo ram ana li sa das de mo do
exa u ri en te na ju di ci o sa sen ten ça de
fls. 246/271, in clu si ve no to can te à de -
fi ni ti vi da de da in ca pa ci ta ção do au tor
ape la do Val de mir Co an e das cir cuns -
tân ci as do ca so con cre to que jus ti fi ca -
ram o va lor atri bu í do à pen são men sal 
e aos da nos mo ra is de vi dos. Por es se
mo ti vo e, em ho me na gem ao seu pro -
la tor, MM. Ju iz de Di re i to Dr. Antô nio
Car los Junc kes dos San tos, ado -
tam-se os se us fun da men tos co mo ra -
zão de de ci dir:

 “1 — Da invalidez

“O au tor afir ma que em fa ce
dos fe ri men tos, mor men te porque foi
atin gi do seu cé re bro, não con se gue
ma is re a li zar as ati vi da des que an tes
de sen vol via, es tan do, em ra zão dis so, 
in vá li do pa ra o tra ba lho e pre ten de,
en tão, in de ni za ção cor res pon den te ao 
lu cro lí qui do que ob ti nha com a ex plo -
ra ção do ca mi nhão até atin gir a ida de
de 70 anos.

“A re que ri da e a se gu ra do ra
con tes tam a in va li dez, di zen do es tar
ele ap to a re a li zar ou tras ati vi da des,
con for me apon tou o la u do pe ri ci al,
sen do ex ces si vo o va lor da pen são re -
que ri da.

“Po is bem. As con clu sões do
la u do de vem ser in ter pre ta das não só
se gun do a ca pa ci da de fí si ca do au tor.
É ób vio que qual quer pes soa que tem
pre ser va das os sen ti dos da vi são, au -
di ção e ta to e ín te gros to dos os mem -
bros e fun ções do cor po te rá con di -
ções fí si cas de se exer ci tar e, por-
tanto, tra ba lhar.

“Entre tan to, a ca pa ci da de fí si ca 
por si só não bas ta. O tra ba lha dor, por 
ma is sin ge la que se ja a sua ati vi da de,
ne ces si ta da cog ni ção, por que a in te li -
gên cia é que de ter mi na a cor re ta re a li -
za ção de qual quer ta re fa. Não bas ta,
po is, ter for ça su fi ci en te pa ra fa zer é
ne ces sá rio sa ber ou po der apren der a
fa zer.

“Di to is so, cons ta ta-se es tar in -
vá li do o au tor.

“A sua ca pa ci da de fí si ca es tá
pre ser va da. Po rém, a sua ca pa ci da de
in te lec tu al/cog ni ti va, em ra zão de ter
per di do par te do cé re bro, não.

“Nem o pe ri to nem o as sis ten te
téc ni co fo ram ca te gó ri cos em afir mar
a in ca pa ci da de do au tor. Uti li zam as
ex pres sões ‘no mo men to, in de ter mi -
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na do, pro va vel men te em de fi ni ti vo’ e
as sim o fa zem jus ta men te por que a
ciên cia mé di ca ain da não com pre en -
deu com ple ta men te a ca pa ci da de re -
ge ne ra ti va do cé re bro. Por is so, de -
pen den do da re cu pe ra ção do cé re bro
(que po de rá ocor rer ou não, bem co -
mo da pró pria es ca la de re cu pe ra ção)
o au tor po de rá vol tar a exer cer a pro -
fis são de mo to ris ta. Por is so é que os
mé di cos não fo ram ca te gó ri cos (exis -
te pos si bi li da de de is so vir a ocor rer).

“To da via, sen do in cer to o fu tu -
ro, por que in cer ta é a ca pa ci da de de
re ge ne ra ção do cé re bro, ma is ra zoá -
vel e sa tis fa tó rio con si de rar que a in -
va li dez se apre sen ta por que as sim
acon te ce nes ta da ta.

“Acre di to, não se po de com pa -
rar a ca pa ci da de de re ge ne ra ção do
cé re bro com a de ou tros ór gãos ou
mem bros a pon to de afir mar se ha ve -
rá ou não me lho ra. Ti ves se a gra ve le -
são ocor ri do na co lu na ver te bral ou
ocor ri do a am pu ta ção par ci al ou in te -
gral de al gum mem bro a res pos ta se -
ria in ques ti o ná vel. Daí es tá que, di ver -
sa men te das con clu sões de ou tras
si tu a ções, nes ta a res pos ta dos pe ri -
tos se rá sem pre in cer ta e is so, ob vi a -
men te, não de cor re tão só da ca pa ci -
da de do au tor mas tam bém do al-
cance da ciên cia mé di ca.

“Da análise do laudo pericial,
constata-se que o autor, apesar de não 
apresentar redução na capacidade
física e de locomoção, tem déficit na
capacidade de cognição e raciocínio,
tendo havido comprometimento de
suas capacidades mentais/cognição/
abstração e raciocínio lógico e tem po -
ral, motivo pelo qual não está em
condições de exercer a profissão de
motorista, em razão da seqüela no

sistema nervoso cen tral (respostas —
itens 6,12 e 4, de fls. 202 e 203,
respectivamente).

“So bre a per ma nên cia des sa si -
tu a ção tra ta a res pos ta ao que si to 2
da re que ri da, de fl. 202.

“Per ce be-se, en tão, que o pe ri -
to ape sar de con si de rar o au tor in ca -
paz de exer cer a ati vi da de de mo to ris -
ta não afir mou que is so per ma ne ce rá
em fa ce da in de fi ni ção da re ge ne ra -
ção do cé re bro.

“Já o as sis ten te do au tor foi ma is
en fá ti co, ma is cla ro, sem se afas tar da 
li nha pre co ni za da pe lo pe ri to. Do te or
do pa re cer de fl. 209 se po de con clu ir
es tar o au tor in ca pa ci ta do pa ra o exer -
cí cio da pro fis são de mo to ris ta. 

“Ou tra con clu são não se ria ló gi -
ca, em fa ce da in cer te za da re ge ne ra -
ção do cé re bro do au tor a pon to de de -
vol ver-lhe a ca pa ci da de de cog ni ção
su fi ci en te pa ra re tor nar à pro fis são de
mo to ris ta de ca mi nhão, que ape sar de 
não exi gir es tu do, exi ge ra ci o cí nio rá -
pi do e mu i ta ori en ta ção tem po ral e de
es pa ço.

“Por tan to, con clu iu-se in vá li do
o au tor pa ra exer cer a pro fis são de
mo to ris ta.

“No que se re fe re a ou tras pro -
fis sões es sa con clu são per ma ne ce,
mas em fun ção de ou tros fa to res.

“O au tor man te ve sua ca pa ci -
da de fí si ca, sen do is so in dis cu tí vel.
Po rém, é um ho mem ru de, de pou co
es tu do, e com a ca pa ci da de cog ni ti va
pro fun da men te aba la da (in clu si ve foi
as si na la do pe los pe ri tos que ele já en -
con tra di fi cul da des de re la ci o na men to 
fa mi li ar).
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“Da aná li se do la u do pe ri ci al e
pa re cer do as sis ten te téc ni co cons ta -
ta-se que os ex perts ao afir marem a ca -
pa ci da de la bo ra ti va pa ra ou tras ati vi da -
des con si de ra ram tão-so men te o
que si to fí si co. Po rém, confor me con sig -
nei an tes, não bas ta ter con di ções fí si -
cas pa ra fa zer al go. É ne ces sá rio, além
dis so, ter con di ções men ta is pa ra sa ber 
fa zer ou apren der. O mer ca do de tra ba -
lho, to dos sa be mos, é se le ti vo e con fe -
re opor tuni da de aos obre i ros com ex pe -
riên cia ou es pe ci a li za dos.

“Qu al a ex pe riên cia do au tor?

“Ne nhu ma. Antes de ser ca mi -
nho ne i ro era agri cul tor!

“Se já era ig no ran te an tes do
aci den te, de po is fi cou me io ‘bo bo’,
con for me cons ta tou es te Jul ga dor ao
co lher o de po i men to pes so al. Em sen -
do as sim, é ób vio que o aci o nan te não 
con se gui rá ne nhum tra ba lho que lhe
per mi ta al can çar a mes ma re mu ne ra -
ção de an tes. Aliás, se con se guir tra -
ba lho se rá da que les bem sin ge los e a
re mu ne ra ção nes ses ca sos, quan do
mu i to (con for me cos tu ma acon te cer
nes ta Ci da de) se rá o sa lá rio mí ni mo.

“Não po de exi gir, o ca u sa dor
do da no, que de le re ti rou a pos si bi li -
da de de exer cer a mes ma ati vi da de
que fa zia e a úni ca que sa bia, que
apren da ele ou tra pro fis são, sob pe na
de pe re cer e ver pe re cer se us fa mi li a -
res.

“Não se quer, evi den te men te,
es ti mu lar a oci o si da de. Entre tan to, é
uma ques tão de jus ti ça que se o ca u -
sa dor do da no, em ra zão de sua con -
du ta, não per mi tiu ma is ao ofen di do a
re a li za ção do úni co tra ba lho que es te
sa bia, que se ga ran ta a mes ma re mu -
ne ra ção ad vin da da que le tra ba lho. 

“Por tan to, não se po de exi gir do 
au tor o exer cí cio de ou tra pro fis são,
até por que se apre sen ta di fí cil ele se
em pre gar no va men te, nem con de -
ná-lo ao em pre go in for mal ou vi ver de
bi cos.

“Con si de ro, en tão, o au tor in vá -
li do pa ra exer cer qual quer ati vi da de
la bo ral

“1.1 — Da Pensão

“Estan do o au tor in vá li do, por
cul pa do pre pos to da ré, es ta de ve rá
lhe pa gar ali men tos em fa ce da res -
pon sa bi li da de ci vil.

“O au tor não com pro vou o lu cro 
lí qui do afir ma do, mas nem por is so
de ve fi car sem qual quer re tri bu i ção.

“A te se da se gu ra do ra, em prin -
cí pio, não me re ce ria aga sa lho, mor -
men te por que in de pen den te de o ca -
mi nhão ter si do in de ni za do era um
pa tri mô nio da ví ti ma, e a re pa ra ção
na da tem com a ex plo ra ção da ati vi da -
de de trans por te. Po de ria a ví ti ma,
sim ples men te, a par tir de en tão, de i -
xar o ve í cu lo pa ra do ou ven dê-lo, co -
mo fez. É de se ob ser var, ain da que
se o au tor au fe ris se a ren da de R$
2.000,00 men sa is não es ta ria ele obri -
ga do a ace i tar a im po si ção da con tra -
ta ção de um es tra nho/em pre ga do pa -
ra re a li zar a ta re fa que ele fa zia
pes so al men te. Não se ria cor re to fa zer 
com que ele con tra tas se al guém pa ra
ten tar al can çar o lu cro de R$ 2.000,00 
por mês. Tra ta-se, po is, de um tra ba -
lho per so na líssi mo e o lu cro, ob vi a -
men te, cor res pon de à con jun ção de
vá ri os fa to res co mo for ma de con du zir 
o ca mi nhão, o cu i da do do mo to ris ta,
aos con ta tos e a for ma de con tra tar os 
fre tes.
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“Tam bém, ma is um for te ar gu -
men to pa ra a não con tra ta ção de um
mo to ris ta re si de na ques tão da res -
pon sa bi li da de ci vil. Ele não tem, evi -
den te men te, a obri ga ção de ace i tar
uma ati vi da de de ris co, e a con tra ta -
ção de se gu ro, co mo se vê, não re pre -
sen ta a ga ran tia ou se gu ran ça de in -
de ni za ção ca so o si nis tro ocor ra.

“Po rém, o au tor não com pro vou 
a ren da ale ga da e a pre ten são de R$
2.000,00 se apre sen ta de ma si a da,
mor men te por que os fre tes não eram
fi xos (não ha via vin cu la ção com ne -
nhu ma em pre sa), eram pa ra ci da des
pró xi mas, ocor ren do no má xi mo du as
ve zes por se ma na.

“O sa lá rio de um mo to ris ta de
ca mi nhão com as mes mas ca rac te rís -
ti cas tam bém não se mos tra sa tis fa tó -
rio até por que o au tor não era em pre -
ga do, mas sim do no do ca mi nhão e
co mo tal em bo ra ti ves se ma is gas tos,
in ques ti o na vel men te ti nha lu cro/re -
mu ne ra ção su pe ri or a de um em pre -
ga do.

“Então, em face da ausência de
provas a solução que se reputa mais
adequada é a fixação do valor da
pensão no dobro do valor correspon-
dente ao salário normativo de um
motorista de caminhão truck da região
de Pato Branco/PR, cidade essa bem
próxima e muito mais desenvolvida que 
São Lourenço do Oeste, estabelecida
em R$ 436,00, conforme convenção
coletiva de trabalho de fl. 116.

“Esta be le ci do es se va lor (2 X
R$ 436,00) en ten do, pre ser va do es ta -
rá de um la do a ma nu ten ção da fa mí -
lia do au tor e de ou tro o di re i to da re -
que ri da em não ser con de na da nu ma
quan tia des pro por ci o nal, pe lo me nos
em re la ção à pro va dos au tos.

“A va ri a ção do sa lá rio nor ma ti -
vo, pa ra ma i or, acar re ta rá au men to de 
pen são.

“Assim, o va lor da pen são se rá
de R$ 872,00 (oi to cen tos e se ten ta e
do is re a is).

1.2. Tempo de duração da pen-
são

“O au tor pe diu fos se fi xa do até
os 70 anos. A ju ris pru dên cia em ca sos 
ta is tem es ta be le ci do que es sa pen -
são é vi ta lí cia, po den do, em ra zão dis -
so, su pe rar es sa fa i xa etá ria.

“Os de man da dos pre ten dem
se ja fi xa da até os 65 anos, jus ti fi can do 
ser es sa a ida de pro vá vel do au tor.

“Em que pe se ain da exis tir en -
ten di men tos fi xan do a fa i xa etá ria do
bra si le i ro em 65 anos, fi lio-me à cor -
ren te da que les que en ten dem de va a
pen são em ca sos ta is ser vi ta lí cia e,
nes te ca so, li mi ta da aos 70 anos por -
que as sim foi o pe di do.

“Não se po de con si de rar, acre -
di to, que o ho mem vai mor rer aos 65
anos. E se is so não ocor rer, con de -
nar-se-á o vi ven te a ter uma vi da de
cão, sem qual quer sus ten to, in vá li do
que es tá ao tra ba lho? Essa cor ren te
que fi xou a ida de pro vá vel da ví ti ma
aos 65 anos e em tan to li mi ta va a in -
de ni za ção, efe ti va men te, te ve se us
mé ri tos nu ma fa se de ter mi na da,
quan do 65 anos já re pre sen ta va uma
ida de con si de rá vel. Ho je é no tó rio o
au men to da ex pec ta ti va de vi da, e a
ju ris pru dên cia mo der na a is so já se
es tá amol dan do.

“Esta be le ço, en tão, que a pen -
são per du ra rá até com ple tar o au tor
70 anos de ida de. Mor ren do ele an tes, 
o va lor re ver te rá em fa vor da vi ú va.
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“Apli ca ção do ar ti go 1.539 do
Có di go Ci vil.

“2 — Despesas com me di -
camentos, exames e consultas, já
efetivas e a efetivar e depósito inicial
para internação

“2.1. Despesas até a propositura 
da ação

“Des de a al ta hos pi ta lar até a
pro po si tu ra da ação o au tor ple i te ia o
va lor de R$ 1.197,70.

“A se gu ra do ra con tes ta a pre -
ten são quan to aos R$ 1.197,70, afir -
man do que pa gou tal quan tia me di an -
te de pó si to de R$ 3.370,00 na con ta
do au tor, jun ta do o re ci bo cor res pon -
den te.

“Na ré pli ca à con tes ta ção da
se gu ra do ra o aci o nan te li mi tou-se a
afir mar que os gas tos pre ten di dos não 
têm cor res pon dên cia com aque les pa -
gos pe la de nun ci a da, de ven do por is so
ser res sar ci dos.

“Ora, a se gu ra do ra com pro vou
o de pó si to, na con ta do au tor, do va lor 
de R$ 3.370,00 em 8/4/1999 (fl. 143).
O de man dan te não con tes tou es se
de pó si to nem a fi na li da de de le. Pre su -
me-se, en tão, que o re fe ri do com pre -
en dia as des pe sas mé di cas, já que
su pe ri or. Va le fri sar, de ou tra for ma
não se po de con si de rar, pos to ter o
de pó si to, ne ces sa ri a men te, al gu ma
ca u sa. A afir ma ção da se gu ra do ra,
se não com pro va da de for ma in ques ti o -
ná vel (em fa ce da au sên cia de des cri -
ção no re ci bo), pe lo me nos re ves te-se 
de ve e men te in dí cio, não sen do in fir -
ma da, ade ma is, por qual quer pon de -
ra ção pla u sí vel.

“Portanto, considera-se efetiva-
do o pagamento de todas as despesas
médicas e de medicamentos ocorridas

en tre a alta médica e a propositura da
ação (porque essa era a pretensão e
isso foi afirmado na defesa da segura-
dora).

“2.2 — Despesas comprovadas 
no curso do processo

“Du ran te a tra mi ta ção do pro -
ces so, em vá ri as opor tu ni da des, com -
pa re ceu o au tor jun tan do no tas fis ca is
da aqui si ção de me di ca men tos. As im -
pug na ções pro ce di das pe la re que ri da
são de que to das as pro vas do cu men -
ta is de ve ri am ser pro du zi das com a
ini ci al, su ge rin do a ocor rên cia da pre -
clu são.

“Não tem ra zão a ré. O au tor foi
ví ti ma de aci den te gra vís si mo, e a
con va les cên cia se rá lon ga e de pen -
den te de tra ta men to com vá ri os me di -
ca men tos. Não se ria pos sí vel com pro -
var já na pro po si tu ra a aqui si ção de
me di ca men tos cu ja ne ces si da de se
ma ni fes tou pos te ri or men te. A pro va
do di re i to, no ca so, vai se pro du zin do
em ca da mo men to, de pen den do do
im ple men to.

“A com pro va ção dos gas tos
com os me di ca men tos/tra ta men tos
ad qui ri dos/efe ti va dos no cur so do pro -
ces so não se gue a re gra do ar ti go 296 
do CPC, que se apli ca aos fa tos an te -
ri o res à pro po si tu ra. Tra tan do de pro -
va de fa tos pos te ri o res aos ar ti cu la -
dos, é lí ci ta a jun ta da de do cu men tos
com pro ba tó ri os (art. 397).

“Apli ca ção do ar ti go 462 do
CPC.

“Obser van do nas vá ri os no tas
fis ca is, cons ta ta-se a re gu la ri da de no
gas to e nos me di ca men tos o que in di -
ca se rem eles ne ces sá ri os à sa ú de da 
ví ti ma. 
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“Os com pro van tes es tão às fls.
73/79; 173/176; 205/207 e 224 e al -
can çam a quan tia de R$ 3.921,14, os
qua is de ve rão ser in de ni za dos pe la
ré.

“Cum pre re gis trar, quan to a es -
ses gas tos, não hou ve im pug na ção
quan to aos me di ca men tos ad qui ri dos.

“2.3 — Despesas futuras

“Arti cu la o de man dan te, que
em ra zão das le sões te rá des pe sa
men sal de R$ 217,00 e que tal va lor
de ve rá ser res sar ci do pe la de man da -
da. A de nun ci a da ar gu men ta so bre a
re a li za ção da pro va cor res pon den te
ao de sem bol so e ne xo ca u sal. A re -
que ri da diz que não se po de de fe rir di -
re i to fu tu ro, ha ven do nes se ins tan te
me ra ex pec ta ti va.

“Evi den te men te não é as sim.
Des de que se des ti na rem ao tra ta-
men to das le sões de cor ren tes do aci -
den te, tem a ré a obri ga ção de cus te ar
in te gral men te to do o tra ta men to (re -
mé dio/con sul tas) da ví ti ma até a
com ple ta re cu pe ra ção. Esse di re i to
é in ques ti o ná vel. Não se tra ta, efe ti va -
men te, de ex pec ta ti va por que já se ve -
ri fi cou que a gra vi da de das le sões im -
por ta rá num tra ta men to lon go e
dis pen di o so. Obvi a men te, os gas tos fu -
tu ros de ve rão ser com pro va dos por in -
ter mé dio de no tas fis ca is, e os me di ca -
men tos que não fo rem de uso re pe ti do
ou cons tan te de ve rão ter a com pra mo -
ti va da em re ce i tuá rio mé di co (ne xo
ca u sal).

“A res pon sa bi li da de da re que ri -
da em re la ção às des pe sas fu tu ras fi -
ca rá li mi ta da a R$ 217,00 por que as -
sim é o pe di do.

“Apli ca ção do ar ti go 1.539 do
Có di go Ci vil.

“2.4 — Depósito de R$ 3.000,00 
no Hos pi tal quando da internação

“É pre ten são do au tor ver a de -
man da da obri ga da ao res sar ci men to
do de pó si to ini ci al que fez no Hos pi tal
Re gi o nal de União da Vi tó ria. 

“A re que ri da con tes ta es se ple i -
to, afir man do não ser o re ci bo de fl. 35 
um do cu men to idôneo porque ne le
não con tém qual quer ca rim bo ou au -
ten ti ca ção. No ma is, que a se gu ra do -
ra efe tu ou o pa ga men to de to das as
des pe sas hos pi ta la res.

“Na ré pli ca, o au tor diz não es -
tar co bran do as des pe sas hos pi ta la -
res, mas sim o va lor de po si ta do por
seu ir mão por im po si ção da di re ção do 
hos pi tal, e que o re ci bo foi emi ti do por
pes soa da di re ção do Hos pi tal de Ca -
ri da de Nos sa Se nho ra da Apa re ci da
de União da Vi tó ria.

“A se gu ra do ra/de nun ci a da im -
pug nou o re ci bo sob o fun da men to de
ne le não es tar es pe ci fi ca do que o va -
lor era pa ra pa ga men to ini ci al do in ter -
na men to. Tam bém, que o re ci bo não
iden ti fi ca o no me da em pre sa que o
te ria pas sa do. Afir ma que to das as
des pe sas fo ram sal da das, e ca so o
hos pi tal te nha re al men te fi ca do com a
quan tia an tes in di ca da de ve rá res sar -
cir o au tor.

“Ra zão não as sis te às con tes -
tan tes.

“É sa bi do, a in ter na ção de qual -
quer pes soa fo ra do sis te ma úni co de
sa ú de (SUS) so men te é pro ce di da ou
man ti da me di an te um de pó si to ini ci al.
Sem es se de pó si to os hos pi ta is sim -
ples men te re cu sam a in ter na ção ou
ma nu ten ção do pa ci en te. Essa prá ti -
ca, de tão co mum, é in con tro ver sa.
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“Se é as sim, não se po de pen -
sar ter si do o au tor in ter na do sem o
de pó si to ini ci al. O re ci bo de fl. 35 não
se apre sen ta co mo do cu men to ini dô -
neo só por que não con tém o tim bre do 
Hos pi tal ou por que a as si na tu ra ne le
apos ta não es tá per fe i ta men te iden ti fi -
ca da. Tam bém não es tá des cri to que
se des ti na ao pa ga men to ini ci al do in -
ter na men to. Po rém, pre su me-se ser
es sa a des ti na ção já que ne le foi con -
sig na do re fe ren te adi an ta men to mé di -
co-hospitalar ref. Pa ci en te Val de mir
Co an.

“Ora, não se po de crer ter o au -
tor for ja do es se re ci bo, mor men te por -
que exis te for te pre sun ção de ter si do
de le ou de pa ren tes exi gi do o de pó si -
to ini ci al.

“Tam bém não se po de pen sar
que o fa to de a se gu ra do ra ter efe tu a -
do o pa ga men to das des pe sas hos pi -
ta la res qui tou in te gral men te a dí vi da
da ví ti ma com o no so cô mio. Essa,
aliás, po de ria ser até a in ten ção da
se gu ra do ra. Po rém, foi pa go o sal do,
aqui lo que es ta va pen den te.

“A se gu ra do ra com pro vou o pa -
ga men to do hos pi tal. Entre tan to, em
ne nhum dos do cu men tos por ela jun -
ta dos cons ta ou es tá fe i to pe lo au tor
ou fa mi li a res de le. Nem por is so os
do cu men tos da se gu ra do ra de i xam de 
ser idô ne os, no entanto não com pro -
vam o pa ga men to des se de pó si to ini -
ci al. 

“Va le ain da o re gis tro de que
es ses de pó si tos não são do tí tu lo
(che que/no ta pro mis só ria), mas sim
do di nhe i ro, em es pé cie. Efe tu a do o
de pó si to em che que, ime di a ta men te é 
apre sen ta do ao sa ca do. O di nhe i ro é
que fi ca em po der da ins ti tu i ção co mo
ga ran tia.

“Ora, se o au tor apre sen ta re ci -
bo de de pó si to da quan tia de R$
3.000,00, co mo adi an ta men to do tra -
ta men to mé di co-hos pi ta lar, é por que,
efe ti va men te, re a li zou tal des pe sa, e,
se a se gu ra do ra, não obs tan te com -
pro var o pa ga men to das des pe sas
re ma nes cen tes não com pro vou que
elas in clu íam o va lor de de pó si to ini -
ci al é por que es sa par ce la (de pó si to
ini ci al) não pa gou.

Por tan to, com pe te à re que ri da
o pa ga men to des sa quan tia uma vez
que ine ren te ao tra ta men to. O au tor
na da tem a re cla mar con tra o Hos pi tal, 
mas sim ao ca u sa dor dos da nos.

“De fe re-se, po is, es se ple i to.

“3. Dano moral e dano estético
— cumulação

“O da no es té ti co é con si de ra do
da no ma te ri al e por tan to cu mu lá vel
com o da no mo ral. Não obs tan te ter
ori gem no mes mo fa to, a re pa ra ção
por da no mo ral e es té ti co tem ob je ti -
vos dis tin tos.

“(...)

“3.1 — Dano estético

“No meu en ten der, o da no es té -
ti co in se re-se no con ce i to de da no ma -
te ri al. De cor re, po is, de da no car re a do 
à es té ti ca da pes soa, tor nan do-a ma is 
fe ia. 

“Con for me se ob ser va das fo to -
gra fi as jun ta das aos au tos, as le sões
pro vo ca ram na fa ce do au tor ci ca tri -
zes de gran de ex ten são, tam bém de -
cor ren tes do afun da men to do crâ nio.

“Se gun do as si na lou o pe ri to (la u -
do de fls. 196/201), as ci ca tri zes são
de cor ren tes do aci den te de trân si to,
fa to aliás, in con tro ver so, sen do ne -
ces sá ri as du as ci rur gi as: a) de cor re -
ção ci rúr gi ca de ci ca tri zes fa ci al = 2
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tem pos, e, b) cor re ção ci rúr gi ca de
afun da men to ós seo, cu ja ava li a ção
de pen de ain da do pa re cer de ou tro
mé di co (Dr. Ber nar do do Pa tro cí nio).

“Con si de rou o pe ri to, ain da, ao
res pon der o que si to 2 de fl. 201, que
as ci ca tri zes na fa ce já in ter fe rem nas
re la ções so ci a is do au tor.

“(...)

“Com efe i to, o cus to da ci rur gia
plás ti ca de cor re ção das ci ca tri zes fa -
ci a is foi es ti ma do, ex clu si va men te aos 
ho no rá ri os mé di cos, em R$ 2.500,00
(do is mil e qui nhen tos re a is), fl. 197.

“Porém, a correção cirúrgica
propiciará apenas uma melhora
parcial na estética do autor conforme
assinalado à fl. 199, quesito 3.

“Por tan to, a con de na ção em
da nos es té ti cos abran ge, além dos
ho no rá ri os mé di cos (R$ 2.500,00), to -
das as des pe sas hos pi ta la res a re a li -
zar, ma is os cus tos re la ti vos aos ho -
no rá ri os mé di cos da ci rur gia de
cor re ção de re pa ra ção do afun da men -
to de crâ nio, e des pe sas hos pi ta la res
ca so não se pro ces sem am bas na
mes ma opor tu ni da de. Inte gra rá a re -
pa ra ção em destaque to dos os cus tos
com me di ca men tos e con sul tas mé di -
cas a ela re la ci o na dos.

“3.2 — Dano moral

“Inde pen den te da con de na ção
pe lo da no es té ti co, a qual se des ti na
ex clu si va men te em pos si bi li tar ao au -
tor o re tor no da si tu a ção an te ri or, so -
freu e ain da so fre ele, evi den te men te,
gra ve aba lo mo ral.

“Esse aba lo, cer ta men te, de -
cor re não só das le sões na fa ce de -
cor ren tes do aci den te, as qua is frus -
tra ram sua va i da de, tor nan do-o in-
seguro, com pro fun das re per cus sões

no seu psi quis mo, ge ran do in clu si ve
pro ble mas de re la ci o na men to fa mi li ar.

“O aba lo mo ral de cor re tam bém 
da dor ex pe ri men ta da du ran te a in ter -
na ção, nas ci rur gi as, no afas ta men to
da fa mí lia, na per da da iden ti da de, já
que é in con tro ver so nos au tos que o
de man dan te per deu no ções de tem -
po, es pa ço, de não po der ma is re a li -
zar as ati vi da des que bem do mi na va.

“Além dis so, a in va li dez por si
só já ca u sa tra u ma emo ci o nal de
gran des pro por ções, atin gin do o su je i -
to de for ma in con tes tá vel. Não po den -
do tra ba lhar, as sis te a cres cen te ne -
ces si da de da fa mí lia. A união co me ça
a se de ses ta bi li zar. Sem di nhe i ro,
ven de os bens pa ra so bre vi ver e tem
que pe dir o apo io de pa ren tes pa ra
con ti nu ar. Se não pas sa por hu mi lha -
ções, o ho mem nu ma si tu a ção as sim
fi ca, pe lo me nos, ex tre ma men te cons -
tran gi do e não fal ta rão aque les, cer ta -
men te por ig no rân cia, que o cha ma rão 
de ma lan dro.

“Não bas tas se, con for me apon -
tou o pe ri to, as ci rur gi as plás ti cas não
de vol ve rão a es té ti ca an te ri or, ma is se 
cons ti tu in do num pa li a ti vo, ‘me lho ran -
do’ a ima gem. A cor re ção se rá ape nas 
par ci al e dis so se po de es pe rar, sem
dú vi das, que ci ca tri zes ain da per ma -
ne ce rão.

“A fi xa ção da in de ni za ção de ve
cor res pon der à sa tis fa ção ex clu si va -
men te re la ti va ao aba lo (não tem co -
mo pre ten sões ques tões de or dem
ma te ri al) e ser vir co mo pe na li za ção ao 
ca u sa dor do da no, ca u san do im pac to
su fi ci en te pa ra que ele não tor ne a re -
pe tir o ato. Tra ta-se, po is, de uma
com pen sa ção de ca rá ter du plo (com -
pen sa tó rio e pu ni ti vo). Tem a fi na li da -
de de sa tis fa zer a dor so fri da ou o ve -
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xa me de cor ren te de de ter mi na da
si tu a ção. Não se des ti na a en ri que cer
uma par te em de tri men to de ou tra, e
não tem co mo pon to fun da men tal o
po de rio eco nô mi co do agen te ca u sa -
dor. Con so an te nor te ia a boa dou tri -
na, de vem ser con si de ra das as ques -
tões so ci a is das par tes, a in ten si da de
da cul pa, a ma i or ou me nor re per cus -
são da vi da do le sa do, a pos si bi li da de
de re ver ter a si tu a ção ge ra do ra do
mal, e a ex ten são do fa to nas re la ções 
eco nô mi cas da pes soa.

“Por ser as sim, con si de ran do
os pres su pos tos que de vem nor te ar a
fi xa ção do va lor da re pa ra ção, porque
do aci den te re sul ta ram gra ves se qüe -
las, sen do o au tor pes soa de vi da mo -
des ta, e con si de ran do a cul pa da em -
pre sa, pe lo ato de seu em pre ga do,
es ta be le ço a in de ni za ção em 150
(cen to e cin qüen ta) sa lá ri os mí ni mos,
va lor es se que acre di to ra zoá vel a tí -
tu lo de com pen sa ção.

“O va lor do sa lá rio mí ni mo não
é o da da ta do fa to, mas sim aque le
cor res pon den te ao dia da li qui da ção.
Essa re pa ra ção tem ca rac te rís ti cas
pró pri as. Des ti na-se ao pas sa do e ao
fu tu ro. Con si de ran do que ten de a di -
mi nu ir a dor que o le sa do sen te e que
por al gum tem po ain da sen ti rá, não
faz sen ti do, pen so, fi xar se gun do o
sa lá rio mí ni mo vi gen te da da ta do fa -
to.

“4. De nun ci a ção da li de

“Admi te, a se gu ra do ra, a li de
se cun dá ria. Po rém, con tes ta a sua
obri ga ção de in de ni zar à re que ri da
even tu al con de na ção des ta em da nos 
es té ti cos e mo ra is, sob o fun da men to
de ter ex clu í do es sa res pon sa bi li da -
de.

“A ré, por sua vez, afir ma que a
ru bri ca da nos pes so a is en glo ba to dos
os da nos ca u sa dos a ter ce i ros e, por
is so, não há que se fa lar em ex clu são
de res pon sa bi li da de.

“Des ta co, em pri me i ro lu gar,
não ter a apó li ce ex clu í do a in de ni za -
ção por da nos es té ti cos ou mo ra is. Tal 
isen ção cons ta nas con di ções ge ra is,
hi pó te se es sa di ver sa, es pe ci al men te
por que as con di ções ge ra is são en tre -
gues ao se gu ra do ge ral men te após a
con tra ta ção.

“De qual quer mo do, a mo der na
ju ris pru dên cia já não ma is aga sa lha a
te se de fen di da pe la se gu ra do ra, mor -
men te por que vem con si de ran do os
da nos es té ti cos e o mo ral de cor ren te
do aci den te co mo da nos pa tri mo ni a is,
e, as sim, in clu í dos no ris co as su mi do
pe las se gu ra do ras.

“Além dis so, a co ber tu ra dos
da nos pes so a is de ter ce i ros de ve, ne -
ces sa ri a men te, abran ger os da nos es -
té ti co e mo ral por quan to am bos são
pes so a is.

“Não há que se dis cu tir, por tan -
to, em ex clu são de res pon sa bi li da de
ou de ris cos.

“(...)

“Por tan to, a de nun ci a ção da li -
de tam bém me re ce in te gral pro ce dên -
cia. 

“Con tu do, cum pre re gis trar que
a res pon sa bi li da de da se gu ra do ra/de -
nun ci a da en con tra li mi tes na apó li ce
(R$ 400.000,00) pa ra da nos ma te ri a is
e R$ 700.000,00 pa ra da nos pes so a is,
e va lem tan to pa ra es te co mo pa ra o
pro ces so n. 066.99.000586-6, mo vi do
por Ma u ri Anto nio Ni co la, fi can do des -
de lo go a de nun ci a da au to ri za da a
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con si de rar to dos os gas tos efe tu a dos
ex tra ju di ci al men te”.

3 — Litigância de má-fé:

Verifica-se do apelo que a ré
apelante Companhia de Seguros
Gralha Azul insiste nas teses já correta
e fundamentadamente afastadas pelo
Togado a quo, a exemplo da impossi-
bilidade de cumulação do dano moral e
estético, bem como exclusão do dever
de indenizar estes danos (fls. 289/291).
Tais matérias, aliás, encontram óbice
na jurisprudência majoritária e, no
último caso, na própria apólice firmada,
porquanto esta prevê categoricamente
a cobertura de danos pessoais (fl. 64).

Além dis so, ape sar de ad mi tir
ex pres sa men te a cul pa do se gu ra do
pe lo aci den te ocor ri do (fl. 288), se -
quer pro vi den ci ou o pa ga men to das
des pe sas que o le sa do foi obri ga do a
efe tu ar com me di ca men tos e con sul -
tas no trans cor rer do pro ces so.

Apli cá vel ao ca so, mu ta tis mu -
tan dis, jul ga do de mi nha re la to ria:

“Ne gar o cum pri men to de obri -
ga ção se cu ri tá ria pac tu a da sem qual -
quer in dí cio de pro va de má-fé do se -
gu ra do ou ou tra ale ga ção re le van te,
não se co a du na com os prin cí pi os que 
re gem as re la ções ju rí di cas, im pon do, 
de ofí cio, apli ca ção da pe na de li ti gân -
cia de má-fé” (Ape la ção Cí vel n.
98.008604-3, de Se a ra, rel. Des. Car -
los Pru dên cio, pu bli ca da no DJE de
28/9/98).

Da mes ma for ma pro ce deu a ré 
ape lan te Trans por tes Ro do za ni Ltda.,
ou se ja, em que pe se não ne gar a res -
pon sa bi li da de pe lo ilí ci to, in sis te em
re pri sar te ses ma ni fes ta men te in fun -
da das. So me-se a is so o fa to de que,
ape sar de re co nhe cer a pro ce dên cia
da li de no con cer nen te à pen são men -

sal, pos tu lan do, con tu do, a sua
re du ção pa ra a quan tia de R$ 436,00,
se quer pro vi den ci ou o pa ga men to de
qual quer ver ba no cur so do pro ces so,
sa li en tan do-se o seu ca rá ter ali men -
tar.

Nes ses ter mos, por te rem os re -
cor ren tes de du zi do de fe sa con tra fa to
in con tro ver so, bem co mo in ter pos to re -
cur so ma ni fes ta men te pro te la tó rio, in ci -
din do no art. 17, in ci sos I e VII, há que
se con de ná-los, de ofí cio, na pe na de
mul ta cor res pon den te a 1% so bre o va -
lor da ca u sa, pre vis ta no ca put do art.
18, am bos do CPC, de acor do com a
no va re da ção que lhe deu a Lei n.
9.668/98. No to can te ao va lor da in de ni -
za ção, fi xa-se em 20% so bre o va lor da 
ca u sa, a te or do que fa cul ta o § 2º do
mes mo dis po si ti vo, com su por te nos
mo ti vos aci ma de li ne a dos.

Os re cor ren tes res pon de rão
pro por ci o nal men te (50% ca da) por es -
ta ver ba, que re ver te rá in te gral men te
em fa vor do au tor ape la do Val de mir
Co an.

Por fim, não há co mo aco lher o
pe di do de ele va ção do va lor da con de -
na ção em da nos mo ra is for mu la do pe -
lo au tor ape la do Val de mir Co an em
se de de con tra-ra zões, pos to não uti li -
za do o re cur so pro ces su al ade qua do
pa ra tal de si de ra to.

III — De ci são

Por vo ta ção unâ ni me, dar pro -
vi men to par ci al ao re cur so de ape la -
ção da Com pa nhia de Se gu ros Gra lha 
Azul e Trans por tes Ro do za ni Ltda.
tão-somente pa ra de ter mi nar que a
ver ba ho no rá ria de 20% (vin te por
cen to) in ci da so bre o re sul ta do dos va -
lo res e pres ta ções ven ci das e 12 (do -
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ze) das vin cen das. E, de ofí cio, com
ba se no art. 602 do CPC, de ter mi nar a 
cons ti tu i ção de ca pi tal pa ra ga ran tir o
pa ga men to in te gral da in de ni za ção, e
apli car à ré e de nun ci a da a pe na de li -
ti gân cia de má-fé no va lor de 20%
(vin te por cen to) so bre o va lor da con -
de na ção.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Orli Ro dri gues e Ruy Pe dro
Schne i der.

Florianópolis, 3 de maio de 2001.

Car los Pru dên cio,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 01.000749-0, DE LAGES

Re la tor: Des. Carlos Prudêncio

Ação de retificação de registro civil. Varão que casa e
registra filho da esposa como sendo seu. Separação ju di cial. DNA
negativo. Convergência das par tes quanto ao fato de não ser o pai do 
menor. Representante min is te rial que acompanha o feito e concorda
com a realização da perícia. Apelo interposto pelo Par quet sob o
argumento de ofensa à Lei de Registros Públicos e ao contraditório.
Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi jus. Propositura
desnecessária de ação de anulação de registro civil. Contraditório
atendido. Recurso desprovido.

Não é necessário o ajuizamento de ação anulatória de
registro civil para retificar-se o nome de família de criança
registrada por pai que não é o biológico, posto que con cordes as
par tes no tocante à negativa da paternidade, a qual se deu diante do
casamento firmado pela mãe da criança com o varão. Diante do
resultado negativo do DNA, ouvindo-se o pai registral em todos os
atos processuais, aplica-se o brocardo da mihi factum dabo tibi jus.
A ação de retificação de registro civil, em sendo assim procedida,
atende ao princípio do contraditório e não ofende nenhum
dispositivo da Lei de Registros Públicos, tendo largo alcance nos
pretórios.

Ou tros sim, é cla ro que, ao aju i zar-se a pre sen te ação re ti fi ca -

tó ria, pre ten de o me nor a ex clu são do nome de fa mí lia do va rão e, de

con se guin te, a al te ra ção do Re gis tro Ci vil, não ha ven do mo ti vo que

im po nha ao ma gis tra do a ado ção de ma i o res ri go res e for ma li da des

pro ces su a is.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
01.000749-0, da comarca de Lages
(Vara da Fazenda), em que é apelante o 
representante do Ministério Público,
sendo apelado E. P. R. G., representa-
do por sua mãe A. P. R .:

ACORDAM, em Pri me i ra Câ ma -
ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar
pro vi men to ao re cur so.

Cus tas le ga is.

I — Re la tó rio

E. P. R. G., representado por

sua mãe A. P. R., ajuizou ação de re-

tificação de registro visando à remoção 

de sua certidão de nascimento o nome

constante do pretenso pai e avós pa -

ternos, visto que estes não cor-

respondem à realidade. Disse que

quando de seu nascimento, este teria

sido registrado somente em nome de

sua mãe, a qual, após contrair matri-

mônio com o Sr. A. D. G., com o intuito

de beneficiar o menor, efetuou seu

registro como sendo filho de seu então

marido. Salientou que o casamento de

sua mãe com o Sr. A. findou-se em

2/2/98, conforme cópia de sentença ju -

di cial, motivo pelo qual requereu a

exclusão do nome do ex-marido de

sua mãe da certidão de nascimento e

de seus avós paternos.

Realizada audiência à fl. 14, foi

acordada a realização do exame

DNA, cujo resultado foi negativo.

Após parecer min is te rial, o

Meritíssimo Juiz de Direito julgou pro-

cedente o pedido nos termos da ini-

cial.

Irresignado, apela o represen-

tante min is te rial, requerendo a extinção

do processo sem julgamento do mérito

por impossibilidade jurídica do pedido,

ou a anulação da sentença pelo re-

conhecimento da incompetência abso-

luta do Juízo.

Con tra-arrazoado o recurso, a

douta Procuradoria-Geral de Justiça

manifesta-se pelo provimento do

recurso.

II — Voto

O recurso é desprovido.

O douto representante min is te -

rial argumenta, tanto no primeiro grau

como ora em grau de recurso, que o

Meritíssimo Juiz de Direito não pode-

ria, por simples retificação de registro

civil, decretar a anulação do registro

relativo à filiação do menor E. P. R. G. 

Segundo consta na inicial, a Sra. 

A. P. R. (mãe do menor E.) casou-se

com o Sr. A. D. G. posteriormente ao

seu nascimento e decidiram, con-

juntamente, para beneficiar a criança,

em registrá-lo como filho deste último. 

É claro que tal atitude não é

acolhida pelo Direito; ao contrário, não 

traz benesses a qualquer das par tes,

pois em todos os casos em que finda a 

sociedade con ju gal, tal como no caso

presente, posto que as par tes se

separaram em 2/2/98, pretende-se

retirar o nome de família do varão do

registro da criança.

Não obstante, também é certo

que o Sr. A. G. não é o pai do menor, a

tanto que o exame DNA, cujo resultado 

consta à fl. 26, exclui o varão de ser o

pro gen i tor de E. Ressalta-se que a

referida perícia foi feita por acordo de
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todas as par tes, in clu sive pelo re-

presentante min is te rial, consoante se

denota do termo de audiência de fl. 13.

A sentença foi proferida em julho 

de 2000, e o recurso foi recebido,

consoante decisório de fl. 58, tão-

somente no efeito devolutivo. Isso

permitiu a retificação e a supressão do

nome G. do registro do menor E., sendo 

que as con tra-razões demonstram,

conforme documentos acostados à fl.

61, que nenhum prejuízo houve à

criança, mormente pelas provas de

colégio constantes à fl. 72, assinadas

pelo próprio menor somente como

nome de família da mãe — E. P. R.

Não pode prosperar o intento

do Ministério Público ao pre tender o

ajuizamento de ação anulatória de

registro civil para a resolução da lide,

posto que somente por meio dela se

obteria o contraditório necessário à

mudança no registro civil. Ora, o

procedimento da ret i f icação de

registro civil tem largo alcance nos

pretórios e, ademais, aplica-se no

caso o brocardo da mihi factum dabo

tibi jus, sendo que a parte envolvida (o 

pai registral Sr. A. G.) participou da

audiência e demais atos processuais,

cumprindo-se e atendendo-se, com

isso, o princípio do contraditório e

ampla defesa, esta consistente no

direito de presença e de ser ouvida

pela autoridade competente. Outros-

sim, é claro que, ao ajuizar-se a

presente ação retificatória, pretendia o

menor a exclusão do nome G. e, de

conseguinte, a alteração do registro

civil, não havendo motivo que imponha 

ao Magistrado a adoção de maiores

rigores e formalidades processuais.

Argumentar-se que o menor

poderia ter sido adotado pelo varão e,

com isso, irrevogável o ato também

não procede. O procedimento utilizado

pelas par tes é corriqueiro no âmbito do 

Direito de Família, além do que pos-

sível adoção estaria mencionada ou

verificada pelo Meritíssimo Juiz de

Direito. 

Dessa forma, diante do exame

DNA contido nos au tos e da concor-

dância das par tes quanto à negativa

da paternidade, inegável a mantença

da sentença Monocrática.

No que se refere à alegada

incompetência absoluta do Juiz de

Registros Públicos para o trâmite da

ação, posto que seria competência do

Juiz da Vara de Família conduzir

quaisquer causas relativas ao estado

e capacidade das pessoas, o argu-

mento também improspera. É que,

embora realmente reconheça a com-

petência da Vara de Família, a ação

foi bem conduzida e não houve prejuí-

zo para as par tes.

III — De ci são

Ante o ex pos to, ne ga-se pro vi -
men to ao re cur so.

Participaram do julgamento,
com votos vencedores, os Exmos. Srs. 
Des. Orli Rodrigues e Ruy Pedro
Schnei der. Lavrou parecer, pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, o
Exmo. Sr. Dr. Luiz Carlos Freyesleben.

Florianópolis, 14 de agosto de 2001.

Car los Pru dên cio,

Pre si den te e Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 01.010738-4, DE ITAJAÍ

Re la tor: Des. Carlos Prudêncio

Ação de res ci são de con tra to de com pra e ven da de lote c/c re -
in te gra ção de pos se pro pos ta pela ven de do ra. Re ve lia do com pra -
dor. Sen ten ça pro ce den te no to can te à res ci são da aven ça e
re in te gra ção da área em fa vor da ali e nan te, me di an te de ter mi na ção
de de vo lu ção de to das as par ce las pa gas. Ape lo da ven de do ra que
pre ten de a re ten ção das ar ras, apli ca ção de mul ta con tra tu al e per -
da das pres ta ções. Invi a bi li da de.

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor dis põe em seu art. 51:
“São nu las de ple no di re i to, en tre ou tras, as cláu su las con tra tu a is
re la ti vas ao for ne ci men to de pro du tos e ser vi ços que: (...) II — sub -
tra i am ao con su mi dor a op ção de re em bol so da quan tia já paga, nos
ca sos pre vis tos nes te Có di go”. Des tar te, con so an te ju ris pru dên cia
pa cí fi ca des te co len do Tri bu nal, ain da que o com pra dor seja cul pa -
do pela res ci são do ne gó cio, tem o di re i to à de vo lu ção de to das as
par ce las pa gas, sob pena de en ri que ci men to sem ca u sa da ven de do -
ra.

Pre vis to no con tra to o di re i to de ar re pen di men to, con so an te
art. 1.095 do CC, e a fi xa ção, de con se guin te, de ar ras pe ni ten ci a is,
tem-se que a sua per da em fa vor da ou tra par te só se dá nos ca sos em
que há pro vas do ar re pen di men to de qual quer das par tes. Se a sen -
ten ça, em fun ção da re ve lia do com pra dor, jul ga pro ce den te o pe di -
do de res ci são do con tra to em fa vor da ven de do ra, isto sig ni fi ca
ape nas a mora ab so lu ta do ad qui ren te, mas não o seu ar re pen di men -
to. Ao con trá rio, o que se ve ri fi ca é que a pró pria ven de do ra se ar re -
pen deu, nes te caso, di an te da pro po si tu ra da ação de res ci são de
con tra to. Não se pode su por, por meio da no ti fi ca ção en vi a da pela
ven de do ra mas não as si na da pelo com pra dor, que este de sis tiu do
ne gó cio, sen do ina pli cá vel a per da das ar ras em fa vor da ali e nan te.

Do mes mo modo, não há sen ti do na apli ca ção da mul ta de
20% em de cor rên cia do atra so das pres ta ções em fa vor da ven de do -
ra se a res ci são do con tra to se dá em fun ção da mora ab so lu ta. A
mul ta su pra men ci o na da se dá no caso de mora re la ti va, ou seja, sim -
ples atra so no pa ga men to das par ce las.
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Pe di do de in de ni za ção por per das e da nos, em fa vor da ven -
de do ra e em des fa vor do com pra dor, pelo pe río do em que aque la de -
i xou de usu fru ir o imó vel. Re ve lia. Au sên cia de pro vas. Re cur so
des pro vi do.

Improcede pedido de indenização por perdas e danos em fa -

vor da vendedora de imóvel que, malgrado tenha a seu fa vor

decretação de rescisão de contrato por culpa do com pra dor, não faz

prova suficiente do dano concreto, mormente se os au tos foram

julgados à revelia.

 Vis tos, re la ta dos e dis cu ti dos
es tes au tos de Ape la ção Cí vel n.
01.010738-4, da co mar ca de Ita jaí (3ª
Vara), em que é ape lan te Empre en -
dimen tos Imo bi liá ri os Osval do J. Rosa
Ltda., sen do ape la do Wil mar Gar cia:

ACORDAM, em Pri me i ra Câ ma -
ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar
pro vi men to ao re cur so.

Cus tas le ga is.

I — Re la tó rio

Empre en di men tos Imo bi liá ri os
Osval do J. Ro sa Ltda. aju i zou ação de 
res ci são de con tra to c/c pe di do de re -
in te gra ção de pos se e in de ni za ção
por per das e da nos con tra Wil mar
Gar cia, ale gan do ser le gí ti ma pos su i -
do ra do Lo te a men to Re si den ci al Pa -
ra na en se, lo ca li za do em Na ve gan tes,
Ba ir ro Machados—SC, e que em
1º/6/97 ven deu ao réu o lo te n. 489
pe lo va lor de R$ 4.560,00 a ser pa go
me di an te uma en tra da de R$ 240,00 e 
o res tan te em 48 par ce las, sen do que
as 24 pri me i ras no va lor de R$ 60,00 e 
as 24 res tan tes no va lor de R$
120,00, com ven ci men to no dia no ve
de ca da mês, ini ci an do-se em 9/7/97.

Dis se que em da ta de 20/8/99
foi fir ma do ter mo adi ti vo es pe ci fi can do 
que as par ce las ven ci das fo ram trans -
for ma das em 4 par ce las que ven ce ri am
no fi nal do con tra to, sen do que o réu,
no ti fi ca do so bre o dé bi to, foi cons ti tu í -
do em mo ra.

Citado, o réu deixou fluir in albis
o prazo para contestação.

Sentenciando, o Meritíssimo
Juiz de Direito julgou parcialmente
procedente o pedido para rescindir o
contrato e reintegrar a autora na
posse do bem. Determinou à autora a
restituição ao réu de todos os valores
percebidos, devidamente corrigidos,
correspondentes às 21 prestações
recebidas. Condenou, ao fi nal, ambos
os l i t igantes nas despesas pro-
cessuais, no percentual de 50% para
cada um. Condenou o réu, ainda, ao
pagamento de honorários em fa vor do
procurador da autora, fixados em 20% 
sobre o valor da causa, devidamente
corrigido.

Irre sig na da, ape la a au to ra, di -
zen do que a cláu su la se gun da do con -
tra to pre vê uma mul ta de 20% em ca -
so de ina dim plên cia, a qual de ve ria ter 
si do apli ca da pe lo Ma gis tra do. Sa li en -
ta que não de ve de vol ver to dos os va -
lo res que lhe fo ram pa gos, por quan to
o Ma gis tra do de i xou de con si de rar a
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per da do va lor pa go pe lo réu a tí tu lo
de ar ras. Ao fi nal, sus ten ta que o Ju iz
não con de nou o réu ao pa ga men to de
per das e da nos e ain da o va lor de um
alu guel pe lo pe río do em que es te mo -
rou gra tu i ta men te no imó vel.

Sem as con tra-ra zões, os au tos 
as cen de ram a es ta su pe ri or ins tân cia.

II — Voto

1 — Multa e retenção de ar ras

A pre sen te ação de res ci são de 
con tra to foi jul ga da pro ce den te di an te
da re ve lia do réu/com pra dor Wil mar
Gar cia ao pa ga men to de pres ta ções
re la ti vas a com pro mis so de com pra e
ven da de lo te ur ba no pe ran te a au to -
ra/ape lan te Empre en di men tos Imo bi -
liá ri os Osval do J. Ro sa.

Entre tan to, na mes ma sen ten -
ça, de ter mi nou o Ma gis tra do fos sem
res ti tu í das as par ce las pa gas ao com -
pra dor, e jul gou im pro ce den te o pe di -
do por per das e da nos, cor res pon den -
te ao pe río do em que a ven de do ra
de i xou de usu fru ir o imó vel.

A cláu su la se gun da do con tra -
to, à fl. 23, dis põe: “O va lor to tal do lo -
te é de R$ 4.560,00 (qua tro mil, qui -
nhen tos e ses sen ta re a is), de ven do o
pa ga men to ser efe tu a do da se guin te
for ma: 1 en tra da no va lor de R$
240,00 (du zen tos e qua ren ta re a is),
pa ga nes te ato, a qual é re ce bi da co -
mo ar ras, na for ma do dis pos to no art.
1.095 do Có di go Ci vil, do que a Com -
pro mi ten te Ven de do ra dá ple na e ra sa 
qui ta ção; e o sal do di vi di do em 24
(vin te e qua tro) pres ta ções de R$
60,00 (ses sen ta re a is), ma is 24 (vin te
e qua tro) pres ta ções de R$ 120,00
(cen to e vin te re a is), re a jus ta das de
con for mi da de com o re a jus te de cre ta -

do pa ra o sa lá rio mí ni mo, sen do o
ven ci men to da pri me i ra em 9/7/97, e
as de ma is ven cí ve is men sal men te to -
do dia 9 do mês sub se qüen te pe la or -
dem nu mé ri ca de ca da uma, im por tan -
do em res ci são des te con tra to o
atra so de ma is de du as pres ta ções,
co mi na da a mul ta de 20% adi ci o na da
à cor re ção mo ne tá ria, ma is as des pe -
sas ju di ci a is e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os
na hi pó te se de ação de co bran ça”.

Nes te re cur so, por tan to, a au to -
ra ape lan te Empre en di men tos Imo bi -
liá ri os Osval do J. Ro sa Ltda. sus ten ta
que o Ma gis tra do não apli cou a re fe ri -
da mul ta de 20% em ca so de ina dim -
plên cia, e que não de ve de vol ver to -
dos os va lo res que lhe fo ram pa gos
sem des con tar o va lor pa go pe lo réu
Wil mar Gar cia a tí tu lo de ar ras.

Se gun do a au to ra, as par ce las
em atra so se ri am as re fe ren tes a ju lho 
de 1999 e as de ma is sub se qüen tes,
con so an te do cu men to jun ta do à fl. 35. 
Po rém, não obs tan te a au sên cia de
con tes ta ção, os efe i tos da re ve lia não
são ab so lu tos. Se a pró pria ven de do -
ra ad mi te que os atra sos ocor re ram
após do is anos do iní cio do con tra to
(já que a pri me i ra se ria ven cí vel a par -
tir de ju lho de 1997), não se po de ad -
mi tir a per da de to das as pres ta ções
pa gas.

So bre o as sun to, apli cá vel o
Có di go de De fe sa do Con su mi dor,
que dis põe em seu art. 51: “São nu las
de ple no di re i to, en tre ou tras, as cláu -
su las con tra tu a is re la ti vas ao for ne ci -
men to de pro du tos e ser vi ços que:

(...)

“II — sub tra i am ao con su mi dor
a op ção de re em bol so da quan tia já
pa ga, nos ca sos pre vis tos nes te Có di -
go;
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(...)

“IV — es ta be le çam obri ga ções
con si de ra das iní quas, abu si vas, que
co lo quem o con su mi dor em des van ta -
gem exa ge ra da ou se jam in com pa tí -
ve is com a boa-fé”.

Nel son Nery Jr., comentando o
tal dispositivo do Código de Defesa do 
Consumidor (in: GRINOVER, Ada
Pellegrini et alii. Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto. Rio de
Ja neiro, Forense Universitária, 1991),
preleciona:

“Cláu su la abu si va é aque la que 
é no to ri a men te des fa vo rá vel à par te
ma is fra ca na re la ção con tra tu al, que,
no ca so de nos sa aná li se, é o con su -
mi dor, aliás, por ex pres sa de fi ni ção
do art. 4º, I, do CDC. A exis tên cia de
cláu su la abu si va no con tra to de con -
su mo tor na in vá li da a re la ção con tra -
tu al, pe la que bra do equi lí brio en tre as 
par tes, po is nor mal men te se ve ri fi ca
nos con tra tos de ade são, nos qua is o
es ti pu lan te se ou tor ga to das as van ta -
gens em de tri men to do ade ren te, de
quem são re ti ra das as van ta gens e a
quem são car re a dos to dos os ônus
de ri va dos do con tra to”.

Re la ti va men te ao re em bol so
das quan ti as pa gas, en si na o mes mo
au tor:

“Em vários dispositivos o Código 
confere ao consumidor o direito de ser
reembolsado das quantias pagas, to tal
ou parcialmente, dependendo do caso.
As cláusulas contratuais que
subtraírem do consumidor esse direito
são inválidas, conforme estabelece a
norma ora comentada. Quando,
exempli gra tia, o consumidor exercitar o 
direito de arrependimento previsto no
art. 49, parágrafo único, do CDC, tem o

direito de ver-se reembolsado das
quantias eventualmente pagas, imedia-
tamente e monetariamente atualizadas, 
de acordo com os índices oficiais.

“A re gra in ci de quan do o di re i to
de re em bol so ou de vo lu ção das quan -
ti as pa gas es ti ver as se gu ra do pe lo
Có di go. Ve da-se a cláu su la, tam bém,
por im por tar dis po si ção de di re i tos
(art. 51, I, CDC)”.

Nes se nor te a Ape la ção Cí vel
n. 49.181 (88.083121-1), de Bal neá rio 
Cam bo riú, rel. Des. Orli Ro dri gues, jul -
ga da em 7/10/99:

“Com o ad ven to do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor (art. 53), não
ma is se per mi te a per da das par ce las
pa gas em fa vor do cre dor, mes mo que 
a res ci são do con tra to te nha se da do
por cul pa do de ve dor”.

Dessa forma, ainda que, diante
da revelia do promitente com pra dor
Wilmar Gar cia, se presuma sua culpa
pela rescisão do negócio, não se lhe
pode imputar a perda das prestações
pagas, posto que se trata de cláusula
evidentemente abusiva e declarada
nula pelos tribunais. No que toca à
retenção das ar ras por parte da
apelante Empreendimentos Imobiliários 
Osvaldo J. Rosa Ltda., mais especi-
ficamente, vê-se que a cláusula nona
da avença (fl. 24) prevê a possibilidade
de arrependimento e, outrossim, a
cláusula segunda supramencionada, ao 
tratar das ar ras, refere-se expres-
samente ao art. 1.095 do CC, que reza,
in verbis: “Podem, porém, as par tes
estipular o direito de se arrepender, não 
obstante as ar ras dadas. Em caso tal,
se o arrependido for o que as deu,
perdê-las-á em proveito do outro; se o
que as recebeu, restituí-las-á em
dobro”.
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Entre tan to, o re co nhe ci men to
da mo ra do réu/com pra dor Wil mar
Gar cia pre vis to na sen ten ça não im pli -
ca no seu ar re pen di men to do con tra -
to, pos to que a aven ça não con tém
cláu su la re so lu ta ex pres sa pe lo sim -
ples fa to do atra so nas pres ta ções. Ao 
con trá rio, o que se ve ri fi ca é que a
pró pria ven de do ra se ar re pen deu,
nes te ca so, di an te da pro po si tu ra da
ação de res ci são de con tra to. Co mo
hou ve re ve lia, não se po de su por, pe -
la no ti fi ca ção de fl. 35, que não foi se -
quer as si na da pe lo réu e mes mo en -
vi a da via ex tra ju di ci al/Car tó rio, que o
com pra dor de sis tiu do ne gó cio. O que 
a sen ten ça re co nhe ceu, ao con trá rio,
foi a res ci são do con tra to, em fa vor da 
ven de do ra, por cul pa do réu, mas não
o ar re pen di men to des te.

Assim, co mo o con tra to pre viu
a in ci dên cia do art. 1.095 do CC, a
per da das ar ras so men te se dá no ca -
so de ar re pen di men to de uma das
par tes. Ao con trá rio, se se tra tas se de
ar ras con fir ma tó ri as (as qua is exis tem 
so men te nos con tra tos ir re tra tá ve is),
nos ter mos do art. 1.097 do CC, a sim -
ples mo ra e im pos si bi li da de da pres ta -
ção acar re ta ria a per da das ar ras em
fa vor do ou tro, o que não acon te ce no
pre sen te ca so.

Do mes mo mo do, não há sen ti -
do na apli ca ção da mul ta de 20% em
de cor rên cia do atra so das pres ta ções
por que a ven de do ra Empre en di men tos
Imo bi liá ri os Osval do J. Ro sa re que reu
a res ci são do con tra to e a re in te gra -
ção na  pos se, o que é de cor rên cia da

mo ra ab so lu ta. A mul ta su pra men ci o -
na da se dá no ca so de mo ra re la ti va,
ou se ja, sim ples atra so no pa ga men to
das par ce las. 

2 — Perdas e danos

Impro ce de, tam bém, o pe di do
de pa ga men to de per das e da nos em
fa vor da ven de do ra/ape lan te re la ti va -
men te ao pe río do em que de i xou de
usu fru ir o imó vel, pos to que is to de pen -
de de pro va ca bal, ino cor ren te no pre -
sen te ca so em ra zão da re ve lia do com -
pra dor Wil mar. A re ve lia, não é de ma is
acres cen tar, acar re ta pre sun ção re la ti -
va dos fa tos men ci o na dos na ini ci al,
não po den do o jul ga dor, em tal ca so,
ace i tar sem re ser vas to dos os ar gu -
men tos lan ça dos pe lo au tor da ação.

Des tar te, di an te da au sên cia de 
pro vas, ne ga-se o pe di do da ape lan te.

III — De ci são

Ante o ex pos to, ne ga-se pro vi -
men to ao re cur so.

Pre si diu o jul ga men to o Exmo.
Sr. Des. Car los Pru dên cio, e de le par -
ti ci pa ram, com vo tos ven ce do res, os
Exmos. Srs. Des. Orli Ro dri gues e
Ruy Pe dro Schne i der.

Florianópolis, 14 de agosto de 2001.

Car los Pru dên cio,

Pre si den te e Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 98.017169-5, DE LAGES

Re la tor: Des. Gaspar Rubik

Res pon sa bi li da de ci vil — Co li são em BR com mor te — Aqua -
pla na gem e in va são de con tra mão — Bo le tim de ocor rên cia, con for -
ta do por pro va tes te mu nhal, não in fir ma do — Fe nô me no aque le
per fe i ta men te pre vi sí vel e sa bi da men te de cor ren te ou de ve lo ci da de
ex ces si va e in con di zen te com con di ções ad ver sas de pis ta, ou de
pne us des gas ta dos, ou, ain da, de uso ina de qua do dos fre i os — Pre -
sun ção ju ris tan tum de cul pa, em qual quer de suas mo da li da des, não
des fe i ta — Caso for tu i to não pas sí vel de re co nhe ci men to — Pe di do
in de ni za tó rio por da nos ma te ri a is e mo ra is par ci al men te aco lhi do
— Fi xa ção dos úl ti mos ob vi a men te para quem fo ram ple i te a dos, se
du vi do sa ou obs cu ra a sen ten ça a res pe i to — Jul ga men to ex tra pe ti ta
de qual quer for ma ino cor ren te — Su cum bên cia mí ni ma — Apli ca -
ção do pa rá gra fo úni co e não do ca put do art. 21 do Có di go de Pro -
ces so Ci vil — Sen ten ça man ti da — Ape lo des pro vi do.

A per da de con tro le de ve í cu lo, em de cor rên cia de hi dro pla -

na gem, com sua des go ver na da in va são da con tra mão de di re ção e

co li são com au to mo tor que por esta tra fe gue em sen ti do opos to, é re -

ve la do ra de cul pa por ne gli gên cia, im pru dên cia ou im pe rí cia, ca -

rac te ri za das cada qual, res pec ti va men te, ou por fal ta de

con ser va ção dos pne us, que lhes pro vo ca a per da de sua ca pa ci da de

de ade rên cia ao solo, ou de re do bra da ca u te la de seu mo to ris ta

quan to à ve lo ci da de que de sen vol ve ou ao uso dos fre i os, por que em

con di ções in tem pé ri cas, sob chu va tor ren ci al ca paz de pro vo car lâ -

mi nas ou até em po ça men tos de água na pis ta, não lhe pode es ca par à 

per cep ção, por ser per fe i ta men te pre vi sí vel, que pode acon te cer

aque le fe nô me no, as so ci a do que está com al gum des ses fa to res. Re -

gis tra do o fe nô me no no Bo le tim de Ocor rên cia, e in des men ti do este

por me lhor pro va, há que se pre su mir que, se não to dos, al gum des tes

foi de ci si vo para o si nis tro, afas tan do, por con se qüên cia, a in vo ca -

ção do caso for tu i to. Em sen do a ve lo ci da de a de ter mi nan te, há que

se con si de rar que por ex ces si va não se deve ter so men te aque la que

ul tra pas sa o li mi te per mi ti do pela si na li za ção de trân si to, se não que, 

tam bém e prin ci pal men te, aque la que é te me rá ria e põe em ris co a

se gu ran ça de tran se un tes e ve í cu los em con di ções ad ver sas de in -

tem pé ri es. 
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
98.017169-5, da comarca de Lages (4ª
Vara), em que é apelante Fabrício
Kuse de Faria, sendo apelada Patrícia
Machado Farias, representada por sua 
mãe e outro:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, à una ni mi da de, afas ta da a
pre li mi nar, des pro ver o re cur so.

Cus tas le ga is.

I – Re la tó rio 

Fabrício Kuse de Faria,
inconformado com a decisão do Dr.
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da
comarca de Lages, que julgou parcial-
mente procedente o pedido formulado
na ação de reparação de danos morais
e materiais decorrentes de acidente de
trânsito que lhe propuseram Vera Lúcia
Machado Farias e Patrícia Machado
Farias, esta menor impúbere devida-
mente representada por sua mãe,
interpôs o presente apelo, previamente
preparado, na pugna pela reforma, to tal 
ou parcial, daquele veredito que lhe foi
desfavorável argumentando, em aper-
tada síntese, primeiramente que a
derrapagem de seu automóvel, por não
haver prova hábil nos au tos de que
estivesse trafegando em excesso de
velocidade, foi decorrente de caso
fortuito, o que o isenta de culpabilidade
no acidente. Ao depois sustentando ter
havido julgamento ex tra petita com a
sua condenação a pagar às autoras
danos morais de 50 salários mínimos,
porque tal verba foi postulada apenas
em fa vor da menor. Em conseqüência,
requereu a anulação da sentença no
par tic u lar, ou, então, a redução do valor 

fixado àquele título para 25 salários
mínimos. Por fim, sob a alegação de
que as autoras sucumbiram na maior
parte de seus pedidos, pleiteou a apli-
cação do art. 21 do CPC, com a
responsabilização proporcional destas
pelos ônus processuais.

Con tra-ar ra zo a do o ape lo e co -
lhi da a ma ni fes ta ção do Dr. Pro mo tor
de Jus ti ça, no sen ti do de ser man ti do
ín te gro o r. de ci só rio re cor ri do, os au -
tos al ça ram a es ta Cor te, e aqui a dou -
ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça
igual men te pro nun ci ou-se pe la sua
con fir ma ção.

II – De ci são 

É, com efeito, de ser mantida
íntegra a douta sentença apelada,
porquanto seu ilustre prolator bem
apreciou a espécie e acertadamente
reconheceu a culpa exclusiva do
apelante no funesto desastre, não
estando, com relação a ele, único que
dela recorreu, a carecer, em qualquer
aspecto, de algum reparo, sequer
estando a padecer do vício que lhe foi
acoimado, de julgamento ex tra petita
relativamente à fixação do dano
moral, no qual evidentemente não
incidiu.

Com efe i to, po is em bo ra se ja
cer to, co mo ele o sus ten ta em alu di da
pre fa ci al, que tal ver ba foi pe di da ape -
nas e ex pres sa men te “em fa vor da au -
to ra-filha da ví ti ma” (cf. fls. 7/8), me -
nos cer to não é que a sen ten ça a
tan to se ate ve, não ex tra po lan do e
não con ce den do na da além do que foi
pos tu la do, po is, co mo se de mons tra -
rá, não es ten deu a in de ni za ção tam -
bém à au to ra-viúva, co mo ele o in ter -
pre tou, e o fez, manifestamente, por
le do equí vo co, no qual não te ria in cor -
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ri do se ti ves se opos to, opor tu na men -
te, em bar gos de cla ra tó ri os pa ra acla -
rar even tu a is obs cu r i  da des que
es ti ves sem a ali men tar a dú vi da que
só ago ra le van ta, e que o faz com o
es can ca ra do pro pó si to, por que de cla -
ra do, de ob ter a nu li da de do jul ga -
men to. 

Não procede, entretanto, como
an tes dito, a sua interpretação tendente 
a caracterizar aquele defeito. Não a
autoriza, pelo menos, o só fato de ter o
douto Sentenciante consignado, como
argumentação a justificar o deferimento 
daquele pleito, a verdade inescondível
de que “a situação produzida pelo
acidente e duramente vivenciada pelas
autoras com a perda prematura do pai e 
marido por certo autoriza a súplica de
ordem moral, ...” (sic fl. 106), até porque 
explici tou em complementação
“...validando o pedido lançado”, de
modo que se este, na inicial, foi
expresso em fa vor da autora/filha, por
óbvio que somente para ela estava
sendo admitido. Tampouco e muito
menos a pretextava o outro parágrafo
da fundamentação (fl. 108) em que S.
Exa. se limitou a praticamente repetir,
com outras palavras, o an te rior, ao
escrever “... mormente ante a realidade
que circunda autores e réus com as
implicações (...) fixo a indenização da
ordem moral em 50 salários mínimos”,
até porque, como se observa, a fixação
foi de um valor único àquele título, sem
qualquer bipartição ou estabelecimento 
de percentagens para uma e outra,
discriminação que também não fez na
parte dispositiva, na qual, aliás, em
estampando a situação com a mesma
clareza, de modo a não dar azo a
dúvidas e interpretações errôneas, mas 
sim, e conseqüentemente, a espancar
aquela alimentada pelo apelante,

concluiu por julgar parcialmente
procedente o pedido, evidentemente,
como se consignou alhures, dentro do
que foi formulado. E tanto assim o fez,
que ao explicitar, em seqüência, a
forma como se dava esse acolhimento,
condenou, primeiramente, o apelante a
pagar às apeladas, cujos nomes, de um 
e outras, precisou, a “rubrica” atinente a 
um dos danos materiais pedidos, e, em
seguida, em condená-lo, também, ao
pagamento do valor a título de dano
moral, mas sem indicar, com a mesma
e absoluta clareza por  igual menção de 
nomes, que ambas as autoras eram
suas beneficiárias. E logicamente que
se fosse o seu propósito aquinhoar a
ambas, teria utilizado o pronome
adequado, escrevendo, não simples-
mente pagar, mas pagar-lhes, do
mesmo modo como o fez em relação ao 
apelante, para quem se dir igiu
induvidosamente, ao impor essa con-
denação, usando o pronome enclitica-
mente “condeno-o”. 

A par des sas con si de ra ções,
tam bém a cir cuns tân cia de te rem si do
fi xa dos ape nas 50 sa lá ri os mí ni mos a
tí tu lo de da nos mo ra is, não obs tan te o 
pe di do, for mu la do ex clu si va men te em
fa vor da au to ra-fi lha, te nha si do bem
ma is ele va do, não po de ser des pre za -
da, por ser in di ca ti va se gu ra de que tal 
ver ba foi de fe ri da uni ca men te a quem
a ple i te ou, po is se ria in com pre en sí vel, 
de cer to mo do, que se pe dis se ma is
pa ra uma e se con ce des se me nos em
fa vor de du as.

Admitindo-se, porém, que tais
explicações não convencessem, o
quadro não melhoraria em muito,
porque a dúvida que a sentença
profligada alimenta no par tic u lar, já
que não aclarada por embargos
declaratórios que deixaram de ser
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opostos, não está a autorizar, agora, a 
sua anulação, senão que a sua
adequação ao patamar reclamado
inicialmente, até porque parece que
melhor se caracteriza na espécie, a 
rigor, não julgamento ex tra, mas sim
ul tra petita, a permitir, sabidamente,
essa adequação.

Re je i ta-se, de qual quer for ma e 
por es sas ra zões, a pre fa ci al em
ques tão.

Concernente ao mérito, com
melhor sorte não poderia ser contem-
plado o apelante, porque prova alguma 
produziu capaz de infirmar a presun-
ção juris tantum de certeza que
fornece o Boletim de Ocorrência de
que, conforme atestou, o seu veículo
aquaplanou e abalroou a Kom bi
conduzida pelo marido e pai das
autoras, que trafegava na respectiva
mão de direção, o que equivale dizer
que invadiu ele a contramão, sendo
irrelevante, diante de tal contexto, se
debruçar sobre o seu argumento de
que a camioneta col id iu,  como
efetivamente aconteceu, com a parte
fron tal con tra a lat eral do seu auto-
móvel, porque são detalhes que não
se prestam para sustentar a sua
assertiva de que não abalroou, mas foi
abalroa- do e que, em conseqüência,
não teve culpa.

Evi den te men te que a in con tes -
te hi dro pla na gem do seu au to mó vel e
sua con se qüen te in va são da con tra -
mão de di re ção fo ram as de ter mi nan -
tes da trá gi ca co li são que ce i fou cin co
pre ci o sas vi das, den tre as qua is o ma -
ri do e pai das ape la das, sen do, po is,
re ve la do ras de que obrou com ine gá -
vel e ex clu si va cul pa, se não por im -
pru dên cia, en tão por ne gli gên cia ou,
qui çá, im pe rí cia.

De fa to, po is não obs tan te no
de po i men to pres ta do em Ju í zo te nha
di to uni ca men te que sua ve lo ci da de
na oca sião era de apro xi ma da men te
40km/h, por que, por ter per di do os
sen ti dos em se gui da, de na da ma is re -
cor da va, não apre sen tou jus ti fi ca ti va
pla u sí vel pa ra ne u tra li zar a de cla ra -
ção que pres tou, por car ta pre ca tó ria,
à au to ri da de po li ci al que, re ssal te-se,
não foi a mes ma do dis tri to da ocor -
rên cia, mas sim a de seu do mi cí lio, de
que aqua pla na ra e in va di ra a con tra -
mão de di re ção, on de acon te ceu a co -
li são, po is ora pre tex tou ter-se sen ti do 
co a gi do por não es tar acos tu ma do a
fre qüên ci as a De le ga ci as, e ora que
não hou ve qual quer for ma de pres são
pa ra que as pres tas se co mo fo ram re -
gis tra das.

Imprestáveis, destarte, suas
declarações isoladas, até pelo conflito 
que encerram en tre si, para abalar a
certeza estampada na prova docu-
men tal e na conclusão, por sinal
repetida, que o Delegado de Polícia
Etelvino Pedro Steil t irou, como
justificou, por experiência pessoal e
profissional, e que se demonstrará
procedente, de que mentiu ele ao
afirmar que trafegava naquela velo-
cidade, porque se efetivamente a
estivesse desenvolvendo, “o veículo
teria ainda aderência, fator que
impediria a aquaplanagem” (sic, fl.
76). 

Por fás ou por nefas, de qual-
quer forma, não se eximiria de respon-
sabilidade, pois se efetivamente
“mentiu” e trafegava com maior veloci-
dade, foi imprudente naquelas condi-
ções adversas de tempo; e se não
mentiu e trafegava na velocidade que
afirmou desenvolver, isso não confi-
guraria o caso fortuito que invocou, mas 
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que não precisou em que consistiria,
porque daquela última hipótese decorre 
que ou foi negligente ou imperito, haja
vista que, como o tem definido es-
pecialistas em automobilismo, a
“aquaplanagem ou hidroplanagem”
nada mais é que “o deslizamento do
carro sobre uma lâmina d’água na
estrada, como se estivesse ‘esquiando’
ou ‘a falta de aderência do pneu com a
pista que faz com que o veículo derrape 
e o condutor perca o controle’", a
significar que o pneu está rodando
sobre o topo d’água, ao invés de rodar
sobre a pista, e embora sendo “mais
freqüente em altas velocidades, o
fenômeno pode ocorrer mesmo deva-
gar se os pneus estiverem ‘carecas’ ou
com sulcos pouco profundos”, ou seja,
“em mau estado de conservação”,
como também “mal cal ibrados”
(extraído da Internet Best Cars Web
Site, por Fabrício Samahá), sendo
recomendado ao motorista perito que,
ao se defrontar com uma situação
destas, para evitar esse descontrole e
deslizamento, “tire o pé do acelerador
imediatamente”; não use o freio, porque 
“a frenagem trava as rodas e, quando
elas voltam a entrar em contrato com o
solo, o travamento pode fazer o veículo
rodopiar ou até mesmo capotar”; e,
finalmente, que não “faça movimentos
bruscos com o vol ante, vire levemente
a direção para a esquerda e para a
direita, porque desta maneira retomar o 
controle do carro logo que entra em
contato com o solo” (www.bbsiga.
com.br./pegaladrão). E nenhuma
dessas condutas, com toda certeza, foi
tomada pelo apelante, porque houve o
deslizamento do seu automóvel.

Em hipóteses que guardam
perfeita sintonia com a destes au tos,
esta Corte, em decisões da colenda

Câmara Crim i nal, já assentou que “age
com inegável imprudência motorista
que, trafegando com velocidade
excessiva sob condições climáticas
adversas, perde o controle do carro
provocando acidente com vítimas, pois
é previsível, em tais condições, o
fenômeno da ‘hidroplanagem’" (Ap.
Crim. ns. 28.508, de São Bento, j.
25/2/93, rel. Des. Ernani Ribeiro, e
25.964, de Caçador, j. em 22/10/90, rel.
Des. Wladimir d’Ivanenko).

De ou tro vér ti ce, o aca ta do
Wla di mir Val ler (Res pon sa bi li da de Ci -
vil e Cri mi nal nos Aci den tes Au to mo bi -
lís ti cos, vol. II, Ju lex Li vros, 1981, pág. 
540) tem, acer ca do te ma, en si na do: 

“Que as con di ções des fa vo rá -
ve is das pis tas não são cir cuns tân ci as 
im pre vi sí ve is e o mo to ris ta res pon de
sem pre pe los even tos da no sos a que
ve nha a dar ca u sa, não po den do a
der ra pa gem, em ta is ca sos, ser le va -
da à con ta do ca so for tu i to”.

Ain da da ju ris pru dên cia des te
Pre tó rio co lhe-se:

“Inde ni za ção por mor te. Aci -
den te de trân si to.  Der ra pa gem ca u sa -
da por ve lo ci da de in com pa tí vel com
as con di ções da pis ta. Fa to res que
exi gi am ca u te la re do bra da do mo to ris -
ta. Pe di do aco lhi do.  Re cur so des pro -
vi do.

“Por ser a der ra pa gem fe nô me -
no pre vi sí vel, age com im pru dên cia o
con du tor do ve í cu lo que tra fe ga em
ve lo ci da de in com pa tí vel com as con -
di ções de tem po e lu gar, ain da que
não ex ce den te ao li mi te le gal.

“Fa to res co mo chu va e la ma na 
pis ta de ro la men to, tor nan do-a es cor -
re ga dia, exi gem re do bra da ca u te la do
mo to ris ta. Por is so, não há fa lar em
ca so for tu i to a jus ti fi car o aci den te de
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trân si to, se o con du tor, de vi do à ve lo -
ci da de ina de qua da pa ra o mo men to,
não con se guiu exer cer o con tro le do
au to mo tor”  (Ape la ção Cí  vel  n.  
96.012515-9, de Jo in vil le, rel. Des.
Pe dro Ma no el Abreu, j. em 17/9/98).

De ou tros Tri bu na is:

“Aci den te de trân si to. Res pon -
sa bi li da de ci vil. Mo to ris ta que, em pis -
ta ad ver sa, por for ça de der ra pa gem,
in va de a con tra mão de di re ção, co li -
din do com ve í cu lo que tra fe ga va em
sen ti do con trá rio. Fa to pre vi sí vel. Ca -
so for tu i to e for ça ma i or não ca rac te ri -
za dos. Inde ni za ção de vi da” (RT
662/111).

Por bem ca rac te ri za da, po is, a
cul pa do ape lan te no ca so, não ca re ce
de re pa ros, co mo con sig na do ao
preâm bu lo, a sen ten ça im pug na da, que 
tam bém se man tém hí gi da re la ti va men -
te ao quan tum ar bi tra do a tí tu lo de da -
nos mo ra is pa ra a au to ra/fi lha, na for -
ma do pe di do que co mo tal  foi
aco lhi do, por que a úni ca ar gu men ta -
ção ven ti la da na pe ça re cur sal ten -
den te a ex cluí-la, qual se ja a de que a
sen ten ça não foi jus ta por des con si -
de rar que a dor do ape lan te é ma i or
do que a de las, por que no re fe ri do aci -
den te per deu es po sa, do is fi lhos e um
ami go, não po de se quer ser co nhe ci -
da, po is se tra ta de ma té ria que, por
não ter si do sus ci ta da em con tes ta ção 
nem dis cu ti da no pro ces so, não foi
exa mi na da pe la sen ten ça, de sor te
que fa zê-lo ago ra im por ta ria em ofen -
sa ao dis pos to no art. 515, § 1º, do
CPC, por que ha ve ria su pres são de
um grau de ju r is  d i  ção (cf .  JTA
111/307, apud The o to nio Ne grão,
CPC e le gis la ção pro ces su al, Sa ra i va, 
31ª ed., art. 515, no ta 7ª, in fi ne), su -
pres são que nem o pró prio prin cí pio

tan tum de vo lu tum quan tum ap pel lat -
um jus ti fi ca ria (cf. RSTJ 156/155, in
ob. e art. cits.). Mas se pos sí vel fos se
apre ciá-la, o que se diz tão-só à gui sa
de ilus tra ção, não co lhe ria o ape lan te
me lhor sor te, por que a par de não ter
com pro va do a afir ma ção que fez no in -
qué ri to, de que três das pes so as que
vi a ja vam em seu ve í cu lo e que vi e ram
a fa le cer eram, res pec ti va men te, su as
es po sa e fi lhas, po is tal cer te za não se
po de ex tra ir só do fa to de que ti nham
elas o seu so bre no me, o be ne fí cio que
ple i te ia, ape sar de não en con trar pre vi -
são nem pre ce den te na es fe ra ci vil pá -
tria, a qual não se apli ca, por ex ten são
ou ou tro cri té rio, a dis po si ção da lei pe -
nal que, ao pre ver aque la si tu a ção, au -
to ri za ao jul ga dor de i xar de apli car pe -
na ao in fra tor, foi-lhe, de cer ta for ma,
ou me lhor, in di re ta men te con fe ri do pe -
la be ne vo lên cia do cul to sen ten ci an te,
que con tem plou a ape la da/fi lha àque le
tí tu lo com va lor in fe ri or a 50% do que
pa ra ela ple i te a do. 

Não pro ce de, por fim, a in sur -
gên cia quan to a ter si do res pon sa bi li -
za do com ex clu si vi da de pe las pe nas
da su cum bên cia, eis que tam bém no
par ti cu lar an dou cer to o sen sa to Jul -
ga dor, ao apli car o pre ce i to do pa rá -
gra fo úni co do art. 21 do CPC, uma
vez que, ex ce tu a do ape nas o pe di do
re la ti va men te ao da no ma te ri al pro -
pri a men te di to, ou se ja, que foi ca u sa -
do ao ve í cu lo em que vi a ja va o ma ri do 
e pai das ape la das, to dos os de ma is
fo ram aco lhi dos, não in flu in do, pa ra
afe ri ção do su cum bi men to, se os va lo -
res fo ram ou não de fe ri dos  tal qual 
ple i te a dos. 

A pro pó si to, an ti go, po rém
sem pre atu al ares to da au gus ta Cor te
de Jus ti ça do Pa ra ná, in vo ca do pe lo
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no bre pa re ce ris ta mi nis te ri al, as sim já
ori en ta va:

“Se o pedido do autor é satis-
feito com a entrega da prestação
jurisdicional, embora o valor pleiteado
não seja aquele registrado na senten-
ça, inexiste sucumbência parcial capaz 
de autorizar a condenação recíproca e
proporcional das custas e honorários”
(Ac. un. 4.499 da 1ª Câm. do TJPR de
17/12/86, na Apelação n. 1.220/86, rel. 
Des. Oto Luiz Sponholz, PR Judic.
21/147, apud Código de Processo Civil 
Anotado, Alexandre de Paula, 6ª ed.,
RT, São Paulo, 1994, pág. 272). 

Desta Corte é, em conseqüên-
cia, o seguinte entendimento:

“Se um dos li ti gan tes de ca ir em
par te mí ni ma do pe di do, o ou tro res -
pon de rá, por in te i ro, pe las des pe sas

pro ces su a is e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os”
(Ape la ção Cí vel n. 48.281, de Cri ci ú ma, 
rel. Des. Alci des Agui ar, j. em 4/9/97).

Por ta is ra zões é que se man tém 
in te gral men te a sen ten ça re cor ri da,
des pro ven do-se o re cur so.

Pre si diu a ses são, com vo to ven -
ce dor, o Exmo. Sr. Des. João Mar tins, e 
de la par ti ci pou, tam bém com vo to ven -
ce dor, o Exmo. Sr. Des. Ma zo ni Fer re i -
ra, ten do exa ra do pa re- cer, pe la dou ta
Pro cu ra do ria- Ge ral de Jus ti ça, o Exmo. 
Sr. Dr. Jo el Ro gé rio Fur ta do. 

Florianópolis, 17 de agosto de 2000.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te pa ra o acór dão;

Gas par Ru bik,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.014312-0, DE JAGUARUNA 

Re la tor: Des. Gaspar Rubik 

Se gu ro de vida — Infar to do mi o cár dio con se qüen te de aci -

den te de trân si to — Ates ta ção mé di ca não in fir ma da — Se gu ra da

sem an te ce den tes car día cos — Ca u sa mor tis, por tan to, as sen ta da em  

fato ex ter no, vi o len to, sú bi to e in vo lun tá rio, a ca rac te ri zar a mor te

como aci den tal — Pa ga men to pela se gu ra do ra, no en tan to, da in de -

ni za ção pre fi xa da para mor te na tu ral – Inad mis si bi li da de — Com -

ple men ta ção de vi da — Pe di do in de ni za tó rio pro ce den te — Sen ten ça 

man ti da — Re cur so des pro vi do.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.014312-0, da comarca de Jaguaruna, 
em que é apelante Companhia de
Seguros Aliança do Brasil, sendo
apelado Nel son Ghisi:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, des -
pro ver o re cur so.

Cus tas le ga is.
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Com pa nhia de Se gu ros Ali an ça
do Bra sil, ir re sig na da com a pres ta ção
ju ris di ci o nal en tre gue pe la Dra. Ju í za
de Di re i to da co mar ca de Ja gua ru na,
que jul gou pro ce den te o pe di do for mu -
la do na ação de in de ni za ção que lhe
pro mo veu Nel son Ghi si, con de nan do-a
ao pa ga men to de R$ 24.573,33, com
acrés ci mo de ju ros e atu a li za ção mo ne -
tá ria, a tí tu lo de com ple men ta ção do
va lor in de ni za tó rio pa go por mor te na tu -
ral da es po sa do au tor, con for me es ta -
be le ci do em con tra to de se gu ro de vi da
com es ta fir ma do, in ter pôs o pre sen te e 
tem pes ti vo ape lo, com pre pa ro pre vi a -
men te for ma li za do, no qual pug na pe la
re for ma do de ci só rio re cor ri do, ao ar gu -
men to re su mi do de que a mor te da se -
gu ra da de cor reu de fa to na tu ral, ten do
o aci den te au to mo bi lís ti co ape nas pre -
ci pi ta do do en ça car día ca pre e xis ten te,
con for me ates ta do mé di co que acos tou 
aos au tos, sen do ex clu í da, con se -
qüen te men te, do con ce i to de aci den -
te pes so al pa ra fins de in de ni za ção,
nos ter mos do De cre to-Lei n. 73/66,
e das Cir cu la res ns. 29/91, 17/92 e
17/95 da Su sep, que nor ma ti zam a
es pé cie.

Re dar güi do o ape lo, com aplau- 
sos à sen ten ça ata ca da e in sis tên cia
em que a ca u sa mor tis foi aci den tal, os 
au tos al ça ram a es te Pre tó rio, não, po -
rém, sem an tes ter o ape la do, em com -
ple men tan do a tem po seu con -
tra-arrazoado, pos tu la do a apli ca ção à
re cor ren te da pe na de re ve lia, com a
des con si de ra ção da de fe sa por ela
apre sen ta da, por não ter si do es ta
acom pa nha da do ins tru men to de pro -
cu ra ção ou tor ga do à ad vo ga da que a
subs cre veu, do qual tam bém não foi
fe i ta jun ta da opor tu na pos te ri or. 

É o re la tó rio.

O ape lo é co nhe ci do por que
pre en che to dos os pres su pos tos for -
ma is de sua ad mis si bi li da de, e por que 
a ques tão, sus ci ta da pe lo ape la do em
com ple men ta ção às con tra-razões
que apre sen tou, em bo ra tal vez não
com tal pro pó si to, não afe ta es te seu
co nhe ci men to, por quan to ao ape lan -
te, ain da que por re vel se o pu des se
ter, em fa ce da fal ta de sua re pre sen -
ta ção re gu lar por oca sião da con tes ta -
ção, co mo ali é sus ten ta do, não po de -
ria ser to lhi do o di re i to de in ter vir no
pro ces so em qual quer fa se, nem, tam -
pou co e via ló gi ca de con se qüên cia,
de in ter por, co mo é de sa ben ça ge ral
no me io ju rí di co, por cons tar de ex -
pres sa dis po si ção le gal, os re cur sos
ca bí ve is, des de que, ao fa zê-lo, res -
pe i te os li mi tes es ta be le ci dos pe lo art.
515 do CPC e es te ja, co mo aqui acon -
te ce, com sua re pre sen ta ção for ma li -
za da. 

Essa re a li da de, por si nal, faz
com que por des ne ces sá rio se te nha o 
en fren ta men to des sa ques tão ati nen -
te à re ve lia, con quan to em te se bem a
te nha ca rac te ri za do o ape la do, já que
na es pé cie re gis trou-se, efe ti va men te, 
fal ta de re pre sen ta ção, a exi gir o tra ta -
men to do art. 37 do CPC, e não  me ra
ir re gu la ri da de, pas sí vel de ser sa na da 
nos ter mos do art. 13 do mes mo di -
ges to, pos to que a con tes ta ção, pro to -
co li za da em 30/11/98 (fl. 23), não se
fez acom pa nhar de ins tru men to al -
gum, quer de man da to, quer de subs -
ta be le ci men to, es te que, ob vi a men te
ir re gu lar por fal ta da que le, só ve io aos 
au tos mu i to tem po após ex pi ra das
du as  quin ze nas,  ou se ja,  após
23/3/99 (fl. 110). Não só por es ta ra -
zão, po rém, se não que tam bém e ain -
da por que, a uma, tra ta-se de ma té ria
que não foi ar ti cu la da na opor tu ni da de 
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pró pria ou, pe lo me nos, an tes da sen -
ten ça, mas tão-só ago ra e, ade ma is,
em con tra-ra zões, sem que ti ves se si -
do apre ci a da por de ci são in ter lo cu tó -
ria, nem, tam pou co, pe lo de ci sum re -
cor ri do, com apli ca ção, quan do era o
mo men to ade qua do, e que já en tão in -
ca be, do seu prin ci pal efe i to, qual se ja 
o da fic ta con fes sio, de tal sor te que o
seu en fren ta men to nes ta ins tân cia,
em ta is con di ções, pe la sua ino por tu -
ni da de acar re ta ria afron ta, a ri gor, ao
prin cí pio do du plo grau (JTA 111/307
– apud “CPC e le gis la ção...”, The o to -
nio Ne grão, 31ª ed., Sa ra i va, 2000,
art. 515, no ta 7ª, pág. 541); e a du as,
prin ci pal men te por que, se da fal ta de 
sua de cla ra ção pe lo ju í zo a quo não
ad ve io e, em sen do con fir ma do
aque le pro nun ci a men to, tam bém
não ad vi rá, do jul ga men to nes te
grau, qual quer pre ju í zo ao re cla man -
te, ob vi a men te que é de se apli car,
por ex ten são ana ló gi ca, a sá bia e
ma is be la re gra do di re i to pro ces su al
mo der no (arts. 244 e 249, § 2º, do
CPC), tra du zi da na ex pres são fran ce -
sa pas de nul li té sans gri ef.

E com efe i to as sim há de ser,

po is a es pé cie ver sa da nos au tos não

me re cia ou tra e me lhor so lu ção do

que aque la que lhe mi nis trou a dou ta

Sen ten ci an te. Aliás, po de ria até mes -

mo pa re cer ab sur do não se re co nhe -

cer no ca so, es sen ci al men te di an te

dos par cos, po rém cla ros ele men tos

cons tan tes dos au tos, que a mor te da

es po sa do ape la do não foi de cor ren te

de aci den te, ou se ja, de uma ocor rên -

cia sú bi ta, in vo lun tá ria e vi o len ta, re -

sul tan te de um acon te ci men to ex ter -

no, sem a par ti ci pa ção de la, co mo o

con ce i tua a ju ris pru dên cia des ta Ca sa 

(JC 23/24-243) e o con si de ra a Cir cu -

lar Su sep n. 029 de 20/12/91.

De ve ras, po is se é cer to que a
ca u sa di re ta da sua mor te foi “in far to
agu do do mi o cár dio”, me nos cer to não
é que tal ata que ful mi nan te foi pro vo ca -
do uni ca men te pe lo aci den te com o ve í -
cu lo no qual ela vi a ja va, por que as sim o 
afir mou ca te go ri ca men te o es cu lá pio
que subs cre veu o ates ta do de óbi to (fl.
7), o que le va a con clu ir, com to da a se -
gu ran ça, que, se aci den te não hou ves -
se na que la da ta, mor te, mes mo que por 
in far to, tam bém não ha ve ria, até por que 
não com pro vou a ape lan te a sua afir -
ma ção, ten den te a der ru ir es sa con clu -
são, de que a fa le ci da já vi nha so fren do
de ar te ri os cle ro se e di a be tes, po is pa ra
tan to não se pres ta o ates ta do mé di co
com que ins tru iu ela a de fe sa apre sen -
ta da (fl. 29), já que o fa cul ta ti vo que o
subs cre veu não só de i xou cla ro que
aten deu a ví ti ma pe la vez pri me i ra na -
que la oca sião, co mo tam bém res sal tou
ape nas “acre di tar” que o “in ci den te” te -
nha pre ci pi ta do a do en ça car día ca que
a vi ti mou, não afir man do em mo men to
al gum que es sa do en ça era pre e xis ten -
te. Tam pou co ser ve, pa ra o mes mo es -
co po, o de óbi to cons tan te da cer ti dão
por có pia xe rox de fl. 30, por que es tá
em  fla gran te an ti no mia com o lan ça do
em igual cer ti dão de fl. 7, pas sa do pe lo
mes mo mé di co, e não con tém a au ten ti -
ca ção car to rá ria lan ça da nes te, de ma -
ne i ra tan to a ter es ma e ci da sua cre di bi -
li da de, em fa ce do dis pos to no art. 365,
inc. III, do CPC, co mo a ali men tar sus -
pe i ta de pos sí vel adul te ra ção cri mi no -
sa. Por si nal, o pró prio ates ta do mé di co
em que a ape lan te se ba se ou pa ra o
pa ga men to da in de ni za ção por mor te
na tu ral (fls. 12/13), ao não in for mar, em
res pos ta ao que si to es pe cí fi co, a exis -
tên cia de ou tros es ta dos pa to ló gi cos re -
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la ci o na dos com a ca u sa do óbi to, re por -
tan do-se ex clu siva e ca te go ri ca men te
ao “aci den te au to mo bi lís ti co no dia”,
se mos tra por de ma is sin to má ti co em
con tra ri ar sua as ser ti va, ain da que de
for ma ve la da, sen do, por con se guin te, 
pro va ab so lu ta e bas tan te, por si só,
pa ra der ru ir a sua re sis tên cia e pa ra
com pro var co mo sen do aci den tal a
mor te. 

Nes se con tex to, não ha ven do
qual quer ato vo lun tá rio por par te da
se gu ra da, de mo do a en se jar a ocor -
rên cia do si nis tro, até por que na da ta
des te não pa de cia ou não apre sen ta -
va ela his tó ria an te ri or do mal que a vi -
ti mou, era ine vi tá vel re co nhe cer que
sua mor te, pe lo me nos pa ra efe i tos do 
se gu ro con trata do, não foi na tu ral, co -
mo o in terpre tou a se gu ra do ra/ape lan -
te, mas aci den tal ou fru to de aci den te,
já que o pró prio § 1º do art. 1º da Cir cu -
lar n. 29, de 20/12/91, da Su sep, con si -
de ra co mo aci den te pes so al “o even to
com da ta ca rac te ri za da” (12/10/97, no
ca so), “ex clu si va e di re ta men te ex ter no, 
sú bi to, in vo lun tá rio e vi o len to” (aci den te 
de trân si to ca rac te ri za do pe lo im pac to
do au to mó vel GM-Cor sa, con du zi do
pe lo fi lho da se gu ra da, com o pla no in -
fe ri or da ro do via as fál ti ca — fl. 9/v.),
“ca u sa dor de le são fí si ca” (tra u ma car -
di o vas cu lar) “que, por si só, e in de pen -
den te men te de to da e qual quer ou tra
ca u sa” (do en ça não pre e xis ten te ao fa -
to), “te nha co mo con se qüên cia di re ta a
mor te ou in va li dez per ma nen te to tal ou
par ci al do se gu ra do ou tor ne ne ces sá -
rio tra ta men to mé di co” (cer ti dão de óbi -
to — fl. 7).

Já o § 3º do art. 1º da mes ma
Cir cu lar, que dis põe so bre as cir cuns-
tân ci as que não se in clu em no con ce i to
de aci den te pes so al (do en ças — in clu í -
das as pro fis si o na is —, qua is quer que

se jam su as ca u sas, ain da que pro vo ca -
das, de sen ca de a das ou agra va das,
di re ta ou in di re ta men te por aci den te...),
não tem me lhor apli ca ção à hi pó te se,
por quan to a in ter pre ta ção de le re sul tan -
te não po de sub tra ir a efi cá cia do § 1º já
men ci o na do, sen do, po is, ve da do pe -
la le gis la ção vi gen te, es pe ci al men te
pe lo Có di go de De fe sa do Con su mi -
dor.

Os Tribunais pátrios, a propó-

sito, assim têm decidido:

“Ação de co bran ça. Con tra to
de se gu ro. Se gu ra do ra que pac tua
con di ção van ta jo sa em fa vor do se -
gu ra do não po de rá ale gar, pa ra des -
cum prir a obri ga ção de in de ni zar, im -
pe di men to le gal. Ve dan do o De cre -
to-Lei n. 73/66, que con tém dis po si -
ções no in te res se dos se gu ra dos e
be ne fi ciá ri os, a in clu são nas apó li ces
de se gu ro de cláu su la que sub tra ia
sua va li da de e efi cá cia, não ca be in -
ter pre tar com pre ju í zo do se gu ra do a
su pres são da cláu su la que o be ne fi -
cia.

“O De cre to-Lei n. 73/66 no seu
art. 13 dis põe ex pres sa men te que as
apó li ces não po de rão con ter cláu su la
que per mi ta a res ci são uni la te ral dos
con tra tos de se gu ros ou, por qual quer
mo ti vo, se ja sub tra í da sua efi cá cia e
va li da de além das si tu a ções pre vis tas
em lei.

“(...)

“A au to no mia de von ta des, ten-
do co mo má xi ma o pac ta sunt ser van da
foi re le ga da a um se gun do pla no, em
fa ce da no va lei do con su mi dor, a qual
pro í be o pac to de cláu su las abu si vas. A 
lei ve la pe lo equi lí brio con tra tu al, im-
pon do nor mas im pe ra ti vas que ga ran -
tam a ex pec ta ti va le gí ti ma do con su mi -
dor, fren te ao con tra to ce le bra do.
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“A eqüidade contratual é um

dogma a superar a autonomia de

vontade e este controle poderá ser

exercido pelo Poder Judiciário a pos -

te ri ori, após a formação do contrato.

Neste caso, declarando-se tais

cláusulas como nulas (art. 6º, inc. IV,

do CDC). As disposições anuladas

são dadas como pró-consumidor,

restabelecendo-se o equilíbrio con-

tratual.

“No De cre to-Lei n. 73/66, que
re gu la men ta os con tra tos de se gu ro,
es tá dis pos to no art. 2º que o con tro le
do Esta do se rá exer ci do pe los ór gãos
ins ti tu í dos nes te De cre to-Lei, no in te -
res se dos se gu ra dos e be ne fí ci os dos
con tra tos de se gu ro” (in “Có di go do
Con su mi dor, Ju ris pru dên cia Se leci o -
na da”, João Car los Me ne zes, 2ª edi -
ção, 1998, Edi to ra Bo ok sel ler, págs.
623/624).

Se, não obs tan te, as cláu su las
do con tra to po dem ali men tar al gu ma
dú vi da ou mes mo in cer te za acer ca da
ca rac te ri za ção, na es pé cie, da mor te
aci den tal, não há per der de  vis ta que
a in ter pre ta ção dos con tra tos de ade -
são, prin ci pal men te dos de se gu ro,
que se in se rem, evi den te men te,  nes -
sa ca te go ria, de ve se ori en tar, se gun -
do a dou tri na e a ju ris pru dên cia, nas
pa la vras de Arnold Wald (“Cur so de
Di re i to Ci vil Bra si le i ro”, RT, 5ª ed.,
1979, pág. 175), “por prin cí pi os pró -
pri os, e, em gui an do-se pe la boa-fé
dos con tratan tes, que de ve sem pre
im pe rar nes sa mo da li da de, co mo tam -
bém pe los fins so ci a is a que se di ri ge,
ser fe i ta em fa vor da que le que se obri -
gou por ade são”.

Nesse sentido reiterados os

pro nun ci a men tos desta Corte:

“Se gu ro de vi da. Mor te aci den-
tal. Pre vi são con tra tu al do pa ga men to
de in de ni za ção em do bro. Cláu su la.
Inter pre ta ção.

“(...)

“Ade ma is, res tan do dú vi da na
in ter pre ta ção do con tra to de se gu ro,
de ve-se en ten dê-lo da for ma ma is be -
né fi ca ao se gu ra do” (Ape la ção Cí vel
n. 98.005388-9, de Xan xe rê, rel. Des.
Car los Pru dên cio; idem Ape lação Cí -
vel n. 98.013394-7, de San ta Ce cí lia,
rel. Des. Cláu dio Bar re to Dutra).

Ha ven do, po is, de se re co nhe-
cer co mo aci den tal a mor te da se gu ra -
da, im põe-se à se gu ra do ra o de ver de
com ple men tar o va lor da in de ni za ção
que já pa gou por mor te na tu ral, me di -
an te o pa ga men to da di fe ren ça en tre
os va lo res in de ni zató ri os pre vis tos pa -
ra uma e ou tra, tu do na for ma co mo o
de ter mi nou a senten ça que, por tal ra -
zão, se con fir ma.

Der ra de i ra men te, ten do em vis ta 
a fla gran te con tra di ção en tre os ates ta -
dos de óbi to re fe ri dos nas certi dões por
fo to có pia de fls. 7 e 30, na pri me i ra a
cons tar a ca u sa mor tis da ví ti ma co mo
sen do “in far to agu do do mi o cár dio, em
de cor rên cia de aci den te de trân si to”, e a 
se gun da “in far to agu do do mi o cár dio,
ate ro es cle ro se, di a be tes”, que re ve lam
a pos sí vel prá ti ca de ilí ci to pe nal, de ter -
mi na-se, for te na dis po si ção do art. 40
do CPP, a ex tração de có pia dos re fe ri -
dos do cu men tos e a res pec ti va re mes -
sa ao Mi nis té rio Pú bli co, pa ra a de vi da
apu ra ção, nos ter mos do art. 5º, in ci so
II, da que le mes mo di plo ma pro ces su al.

Por todo o exposto é que se

conhece do recurso, porém nega-

se-lhe provimento.
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Participou do julgamento, com

voto vencedor, o Exmo. Sr. Des.

Mazoni Ferreira.

Florianópolis, 21 de setembro de 2000.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te com vo to;

Gas par Ru bik,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 98.000590-6, DE CURITIBANOS 

Re la tor: Des. Pedro Manoel Abreu 

Embar gos do de ve dor. Intem pes ti vi da de. Mar co ini ci al para
opo si ção. Ter mo de no me a ção de bens à pe nho ra as si na do pelo exe -
cu ta do. Des ne ces si da de de pos te ri or in ti ma ção da pe nho ra. Cé du la
de cré di to co mer ci al. Ju ros. Ma té ria cog nos cí vel de ofí cio. Au -
to-aplicabilidade do ar ti go 192, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e do
De cre to n. 22.626/33. Mul ta con tra tu al. Li mi ta ção a 2%. Apli ca ção
do ar ti go 52, § 1º, do Esta tu to do Con su mi dor. Taxa Re fe ren ci al —
TR. Pac tu a ção como ín di ce de cor re ção mo ne tá ria. Impos si bi li da -
de. Cus to pri má rio de cap ta ção dos de pó si tos a pra zo fixo no mer ca -
do fi nan ce i ro. Subs ti tu i ção pelo INPC. Inci dên cia de co mis são de
per ma nên cia. Vi o la ção ao prin cí pio e di re i to fun da men tal de in for -
ma ção (CDC, art. 6º, inc. III). Per mis são de ca pi ta li za ção se mes tral
dos ju ros. 

Assi na do pelo de ve dor o ter mo de no me a ção de bens à pe nho -
ra, a par tir de tal ato pro ces su al ini cia-se o pra zo para opo si ção dos
em bar gos, in de pen den te men te da in ti ma ção pre vis ta no ar ti go 669
do Esta tu to Pro ces su al Ci vil, por ser ine quí vo co o co nhe ci men to
acer ca da cons tri ção efe ti va da.

A li mi ta ção de ju ros re a is, por de cor rên cia do prin cí pio da
de fe sa do con su mi dor, é ma té ria de or dem pú bli ca, po den do ser co -
nhe ci da de ofí cio pelo ma gis tra do, a qual quer tem po e em qual quer
grau de ju ris di ção.

As ta xas de ju ros re a is, ne las in clu í das co mis sões e qua is quer
ou tras re mu ne ra ções di re ta ou in di re ta men te re fe ri das à con ces são
de cré di to, não po de rão ser su pe ri o res a doze por cen to ao ano; a co -
bran ça aci ma des se li mi te será con ce i tu a da como cri me de usu ra,
pu ni do, em to das as suas mo da li da des, nos ter mos que a lei de ter mi -
nar.
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“Ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, se gun do o art. 5º do De -
cre to-Lei n. 413/69, c/c art. 5º da Lei n. 6.840/80, com pe te a fi xa ção
das ta xas de ju ros apli cá ve is aos tí tu los de cré di to co mer ci al. Omi -
tin do-se o ór gão no de sem pe nho de tal mis ter, tor na-se apli cá vel a
re gra ge ral do art. 1º, ca put, da Lei de Usu ra, que veda a co bran ça de 
ju ros em per cen tu al su pe ri or ao do bro da taxa le gal (12% ao ano),
afas ta da a in ci dên cia da Sú mu la 596 do col. STF, por quan to se di ri -
ge à Lei n. 4.595/64, ul tra pas sa da, no par ti cu lar, pelo di plo ma le gal
mais mo der no e es pe cí fi co, de 1980. Pre ce den tes no STJ” (REsp n.
258054, rel. Min. Aldir Pas sa ri nho Jú ni or).

A ori en ta ção ju ris pru den ci al evo lu iu no sen ti do de pos si bi li -
tar o con tro le dos con tra tos de ade são, apli can do-se o Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, ain da que se tra te de pac to de fi nan ci a men -
to.

Cuidando-se de matéria de ordem pública, a multa contratual 
pode ser minorada ex officio para 2% do saldo devedor, de sorte a
amoldar-se ao § 1° do artigo 52 do Estatuto do Consumidor.

A TR re tra ta as os ci la ções do cus to pri má rio de cap ta ção dos
de pó si tos a pra zo fixo no mer ca do fi nan ce i ro; não a des va lo ri za ção
da mo e da. Por ser re mu ne ra ção de ca pi tal — juros — é in ser ví vel
como fa tor de cor re ção mo ne tá ria e con fli ta com o sis te ma de pro te -
ção ao con su mi dor.

A cláu su la que a pre ve ja é nula, por que abu si va, ge ra do ra de
en ri que ci men to sem ca u sa. De i xar a ma té ria ao in te i ro sa bor de uma 
ilu só ria au to no mia da von ta de se ria as sen tir que os pac tu an tes —
no ta da men te o mais for te — pu des sem, por es ti pu la ção con tra tu al,
al te rar con tra tu al men te a ver da de dos fa tos, trans mu tan do em cor -
re ção mo ne tá ria o que é re mu ne ra ção de ca pi tal.

A sub mis são do dé bi to a ín di ce de co mis são de per ma nên cia
tem cris ta li no ca rá ter po tes ta ti vo, não re ve lan do pa râ me tros con -
cre tos de fi xa ção. Seja vin cu lan do ge ne ri ca men te a nor mas do Ban -
co Cen tral, seja a ta xas flu tu an tes de mer ca do, fica o con tra en te
in te i ra men te ao sa bor de ór gãos que atu am ex clu si va men te no in te -
res se de ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

“A ca pi ta li za ção dos ju ros, se gun do a Sú mu la 93 do Su pe ri or

Tri bu nal de Jus ti ça, é per fe i ta men te ca bí vel nas no tas de cré di to co -

mer ci al, in dus tri al e ru ral, em de cor rên cia da le gis la ção que as

rege. No en tan to, deve ser se mes tral” (TJSC, Ap. Cív. n.
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00.001148-7, de Se a ra, rel. Des. Sér gio Pa la di no, j. 13/6/2000).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
98.000590-6, da comarca de Curi ti ba -
nos, em que é apelante Lucel Comércio e
Representações Ltda. e apelado Banco
Me rid i o nal do Brasil S.A.:

ACORDAM, em Qu ar ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar pro vi -
men to ao re cur so e, de ofí cio, re du zir a
taxa de ju ros para 12% ao ano e a mul ta 
con tra tu al para 2%; ex clu ir a co mis são
de per ma nên cia e a uti li za ção da TR
como fa tor de cor re ção mo ne tá ria,
subs ti tu in do-a pelo INPC; au to ri zar
ape nas ca pi ta li za ção se mes tral de ju -
ros.

Cus tas le ga is.

1. Lu cel Co mér cio e Re pre sen -
ta ções Ltda. for mu lou re cur so de ape -
la ção de sen ten ça pro fe ri da nos em -
bar gos à exe cu ção pro pos ta por
Ban co Me ri di o nal do Bra sil S.A. fun -
da da em cé du la de cré di to in dus tri al.

O de ci sum ver gas ta do re je i tou
li mi nar men te os em bar gos do de ve-
dor, con si de ran do-os in tem pes ti vos.

Irre sig na da, a em bar gan te ape -
lou, sus ten tan do a nu li da de do au to
de pe nho ra, por não con ter a as si na -
tu ra de seu pro cu ra dor, nes se mo -
men to já cons ti tu í do nos au tos. 

Asse ve rou ain da que o pra zo
ini ci al pa ra os em bar gos é a  ci en ti fi -
ca ção do ad vo ga do do ter mo de pe -
nho ra, e não a in ti ma ção pes so al do
de ve dor.

Re que reu a anu la ção de to dos
os atos pos te ri o res ao ter mo de
nomeação de bens à pe nho ra, bem
co mo da sen ten ça, e a con ces são de

no vo pra zo pa ra ofe re ci men to de em -
bar gos.

Con tra-ar ra zo ou a ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra re que ren do a ma nu ten ção
da sen ten ça na sua in te gra li da de.

2. Ne ga-se pro vi men to ao re -
cur so.

2.1. Não me re ce pros pe rar a
ale ga da nu li da de do ter mo de pe nho -
ra ou da de ci são. O re co nhe ci men to
da in tem pes ti vi da de dos em bar gos
en se ja sua re je i ção.

No ca so ver ten te, os exe cu ta -
dos ofe re ce ram bens à pe nho ra, sen -
do la vra do o com pe ten te ter mo de no -
me a ção de vi da men te as si na do pe los
de ve do res.

Esse foi o ter mo ini ci al pa ra ofe -
re ci men to de em bar gos, de fla gra do
com a la vra tu ra do ter mo de no me a ção
de bens à pe nho ra que, por dar ciên cia
ine quí vo ca aos exe cu ta dos do ato
cons tri ti vo, dis pen sa pos te ri or in ti ma -
ção do pro cu ra dor.

Na li ção de Ara ken de Assis, a
pe nho ra por ter mo dis pen sa a as si na -
tu ra do de ve dor e, em vis ta dis so, ne -
ces sá ria se ria a in ti ma ção pos te ri or do 
exe cu ta do. Entre tan to, se ele é in ves -
ti do na fun ção de de po si tá rio e as si na
o ter mo, daí flu i rá o pra zo (Ma nu al do
pro ces so de exe cu ção. 4ª ed., São
Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1996,
pág. 997/8).

No mes mo con dão, se guem jul -
ga dos des te Tri bu nal:

“O pra zo pa ra a ofer ta de em -
bar gos, quan do as su mir a pró pria exe -
cu ta da o en car go de de po si tá ria dos
bens cons tri ta dos, as si nan do o res -
pec ti vo ter mo, co me ça a flu ir da as -
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sun ção ex pres sa de tal en car go, pos -
to que, en tão, tem a de ve do ra ine-
quívoco co nhe ci men to da cons tri ção
de bens se us” (TJSC, Ap. Cív. n.
98.002928-7, de Pa pan du va, rel. Des. 
Trin da de dos San tos, j. 28/4/1998).

“Ape la ção cí vel — Embar gos à
exe cu ção — Ter mo de no me a ção de
bens à pe nho ra — No me a do de po si -
tá rio — Mar co ini ci al pa ra con ta gem
do pra zo de de cên dio a par tir des ta —
Exe ge se do ar ti go 738, II, do CPC —
Inob ser vân cia des te pra zo — Intem -
pes ti vi da de re co nhe ci da — Re cur so
não co nhe ci do.

“Os em bar gos do de ve dor de -
vem ser opos tos em 10 (dez) di as
(art. 738, CPC) a con tar da no me a -
ção des te co mo de po si tá rio. A inob -
ser vân cia des te pra zo acar re ta  au -
sên cia de re qui si to im pres cin dí vel
pa ra a sua ad mis si bi li da de, não po -
den do ele ser co nhe ci do” (TJSC, Ap.
Cív. n. 00.003042-2, de Cor re ia Pin to,
rel.  Des. So lon d’Eça Ne ves, j .
3/10/2000).

“Embar gos à exe cu ção. No-
me a ção de bens à pe nho ra. Ter mo
subs cri to pe lo re pre sen tan te le gal da
exe cu ta da. Pra zo pa ra a opo si ção dos 
em bar gos. Di es a quo. Da ta da la vra -
tu ra do alu di do ter mo. Des ne cessi da -
de de no va in ti ma ção” (TJSC, Ap. Cív
n. 98.016881-3, de Rio do Sul, rel.
Des. Sér gio Pa la di no, j. 5/10/1999).

Do Su pe rior Tri bu nal de Jus-
tiça:

“Pro ces so de exe cu ção — Em-
bargos — Ter mo de no me a ção de
bens à pe nho ra — Assi na tu ra dos de -
ve do res — Fluên cia do pra zo — Re -
cur so des pro vi do.

“I — Se os de ve do res no me i am 
bens à pe nho ra, que re du zi da a ter mo
é por eles as si na do, o pra zo pa ra opo -
si ção dos em bar gos tem iní cio a par tir
da da ta da as si na tu ra, sem ne ces si da -
de da in ti ma ção pre vis ta no art. 669
do CPC” (STJ, REsp n. 151343/SC,
rel. Min. Wal de mar Zve i ter, DJU
3/5/1999, j. 2/2/1999).

Alhe i os a es ses fa tos, ofe re ce -
ram em bar gos tão-so men te quan do
in ti ma dos da re a li za ção da pra ça de -
ter mi na da pe lo Jul ga dor, no fi nal de
ju lho de 1997, sen do que o ter mo de
pe nho ra fo ra as si na do em 11 de de-
zembro de 1996.

No ma is, tem-se co mo ju ri di ca -
men te in viá vel a pos tu la ção de nu li da -
de dos atos pos te ri o res à pe nho ra por
não ter si do apos ta a as si na tu ra do
pro cu ra dor no ter mo res pec ti vo. 

So bre o as sun to:

“Inti ma ção da pe nho ra fe i ta
pes so al men te ao exe cu ta do. Va li da -
de, mes mo que te nha si do con ce di do
po de res, pa ra tan to, ao ad vo ga do. O
só fa to de ter o exe cu ta do con ce di do
po de res ao seu ad vo ga do pa ra re ce -
ber in ti ma ção da pe nho ra não in va li da 
a que for pro ce di da pes so al men te no
exe cu ta do” (STJ, REsp n. 16895/SP,
re l .  Min.  Ce sar  Ro cha,  DJU
22/11/1993, j. 27/10/1993).

2.2. So bre o con tra to — obje to
da li de — pri me i ra men te, cum pre es -
ta be le cer que as atu a is te o ri as con tra -
tu a is ba se i am-se na fun ção so ci al do
con tra to. De i xou-se a an ti ga e ul tra -
pas sa da con cep ção ci vi lis ta/pa tri mo -
ni a lis ta do iní cio do sé cu lo, pas san -
do-se a ado tar co mo nor te a Consti-
tuição Fe de ral e o Có di go de De fe sa
do Con su mi dor. Ve ja-se que a pró pria
Car ta Mag na, aten den do aos an se i os

APELAÇÕES CÍVEIS JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

102 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



da so ci e da de, fi xou um no vo ho ri zon -
te, ma is hu ma nis ta e efi caz na con se -
cu ção dos di re i tos po lí ti cos, in cor po -
ran do tam bém di ver sos di re i tos so-
ciais. Por es ses mo ti vos fi cou con sig -
na do em seu preâm bu lo:

“Nós, re pre sen tan tes do po vo
bra si le i ro, re u ni dos em Assem bléia Na -
ci o nal Cons ti tu in te pa ra ins ti tu ir um
Esta do De mo crá ti co, des ti na do a as se -
gu rar o exer cí cio dos di re i tos so ci a is e
in di vi du a is, a li ber da de, a se gu ran ça, o
bem-es tar, o de senvol vi men to, a igual -
da de e a jus ti ça co mo va lo res su pre -
mos de uma so ci e da de fra ter na, plu ra -
lis ta e sem pre con ce i tos, fun da da na
har mo nia so ci al e com pro me ti da, na or -
dem in ter na e in ter na ci o nal, com a so lu -
ção pa cí fi ca das con tro vér si as, pro mul -
ga mos, sob a pro te ção de  De us, a
se guin te Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil”.

Arre da-se, de cer ta for ma, o
prin cí pio da au to no mia da von ta de,
tão cul tu a do no pas sa do em prol da
“se gu ran ça ju rí di ca”, que ine ga vel -
men te, por se lhe ter da do um ca rá ter
sa cro e inviolável, tem ca u sa do, em
no me da li ber da de con tra tu al, enor -
mes de se qui lí bri os e in jus ti ças fla -
gran tes.

Clóvis Couto e Silva já ensina-
va que “sustentar sempre a preva-
lência da vontade, ainda que só a sua
manifestação, ou puramente o pre-
ceito que decorre do contrato, seria
uma solução que não atenderia, as
mais das vezes, às situações da vida”
(A obrigação como processo. São
Paulo, José Bushatsky Ed i tor, 1976,
pág. 43, apud Mar tins, Guilherme
Magalhães. Revista do Ministério
Público do Rio de Ja ne i ro, n. 9, pág.
77).

Ade ma is, na gran de ma i o ria
dos con tra tos, não se po de fa lar em
to tal li ber da de con tra tu al, po is o ci da-
dão se vê ata do ao que se po de ria
cha mar de obri ga ção de con tra tar, co -
mo é o ca so dos con tra tos ban cá ri os,
de água, luz, te le fo ne, trans por te,
com bus tí vel; pa ra ci tar so men te os
ma is cor ren ti os. Daí por que Pa u lo
Lu iz Ne to Lô bo as se ve ra que “o con -
tra to, que exer ce ra uma fun ção in di vi -
du al, se gun do o ideá rio do li be ralis mo, 
pas sa por uma trans for ma ção es tru tu -
ral, pa ra aten der uma fun ção so ci al,
se gun do a ide o lo gia igua li ta ris ta” (O
con tra to: exi gên ci as e con cep ções
atu a is. São Pa u lo, Sa raiva, 1986, pág. 
17).

Fica evidente, pois, que toda a
base teórica e ideológica que enunciou 
o pacta sunt servanda, pregando o
liberalismo (não-intervenção), e o culto
do elemento volitivo, decorrente da
doutrina do lais sez-faire, deve ser
repensada, em vista da função so cial
do contrato.

Aliás, Cláudia Lima Mar ques
evidencia esse novo estágio da “socia-
lização da teoria contratual”, cujo
elemento so cial fica representado pela
confiança, que acaba ganhando
importância e significado, pois se
“redescobre o papel da lei, que não
será mais meramente interpretativa ou
supletiva, mas cogente (veja art. 1º do
CDC). A lei protegerá determinados
interesses sociais e servirá como
instrumento limitador do poder da
vontade” (Contratos no código de
defesa do consumidor. 2ª ed., São
Paulo, RT, 1995, pág. 282).

Ta is te o ri as tan to se ins cre ve -
ram no ce ná rio ju rí di co na ci o nal que o
Prof. Mi guel Re a le, quan do da ela bo -
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ra ção do Pro je to do Có di go Ci vil, fez
con sig nar co mo pri me i ro pre ce i to re la -
ti vo às obri ga ções con tra tu a is que “a
li ber da de de con tra tar se rá exer ci da
em ra zão e nos li mi tes da fun ção so -
ci al do con tra to” (art. 412).

Posto isso, passa-se a analisar
o contrato sub ju dice, ainda que
intempestivos os embargos.

2.3. No que to ca à li mi ta ção de
ju ros, ape sar de ven ci do na ADIn n.
004/DF, o Mi nis tro Pa u lo Bros sard te -
ve o en se jo de sus ten tar a efi cá cia
ime di a ta do ar ti go 192, § 3º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, co men tan do em seu
vo to:

“Te nho pa ra mim que o § 3º do
art. 192 tem em si mes mo ele men tos
bas tan tes pa ra im pe rar des de lo go e
in de pen den te men te de lei com ple -
men tar, até por que es ta, que ren do ou
não o le gis la dor, não po de rá ter co mo
ju ro má xi mo 12% ao ano, in clu í das
nes sa ta xa que, aliás, não é no va en -
tre nós, to da e qual quer co mis são ou
ti po de re mu ne ra ção di re ta ou in di re -
ta men te re fe ri da à con ces são do
cré di to. Isto por que, co mo é sa bi do,
co mo a cha ma da lei de usu ra pres cre -
ves se co mo li mi te má xi mo a ta xa de
ju ros de 12%, ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
sob pres são do fe nô me no in fla ci o ná -
rio, pas sa ram a co brar ou tras ta xas
sob ró tu los dis tin tos.

“Qu e ren do ou não que ren do o
le gis la dor não po de rá au to ri zar a co -
bran ça de qual quer re mu ne ra ção se ja 
a que tí tu lo for, di re ta ou in di re ta men -
te li ga da à con ces são de cré di to, além 
do ju ro, ju ro es te que se rá de até 12%
e em ca so al gum su pe ri or a es sa ta xa” 
(RTJ 147/830).

Per fi lhan do es se en ten di men -
to, o Mi nis tro Car los Vel lo so, ao pers -
cru tar o te ma em dis cus são, con sig -
nou tra tar-se de nor ma pro i bi tó ria ou
ve da tó ria, de apli ca bi li da de ime di a ta,
sa li en tan do que “As nor mas cons ti tu -
ci o na is são, de re gra, au to-apli cá ve is,
va le di zer, são de efi cá cia ple na e de
apli ca bi li da de ime di a ta. Já foi o tem po 
em que pre do mi na va a dou tri na no
sen ti do de que se ri am ex cep ci o na is
as nor mas cons ti tu ci o na is que se ri am, 
por si mes mas, exe cu tó ri as”. E ar re -
ma tou: “o que de ve o in tér pre te fa zer,
di an te de um tex to cons ti tu ci o nal de
du vi do sa au to-apli ca bi li da de, é ve ri fi -
car se lhe é pos sí vel, me di an te os pro -
ces sos de in te gra ção, in te grar a nor -
ma à or dem ju rí di ca.

“É o ca so da ta xa de ju ros re a is
ins cri ta no § 3º do art. 192 da Cons ti tu i -
ção, que tem con ce i to ju rí di co in de ter -
mi na do, e que, por is so mes mo, de ve
o ju iz con cre ti zar-lhe o con ce i to, que
is to cons ti tui ca rac te rís ti ca da fun ção
cons ti tu ci o nal” (RTJ 147/816).

Muito embora o ca put do artigo
192 da Constituição de 1988 aluda à
feitura de lei complementar, o § 3º, em 
sua primeira parte, é de completitude
indisputável, desvelando a fragilidade
e inutilidade das circunlocuções que
se tem construído para negar a auto-
aplicabilidade do preceito (Roberto W. 
Amarante. Contratos bancários — De
quem é a mora? in Revista Jurídica,
vol. 226, pág. 47). Por conta dis so,
vincular a exeqüibilidade da regra do
artigo 192, § 3º, CF/88, à edição de lei
complementar que a regulamente,
equivaleria a ren der preito ao tauto-
lógico. Cultuar-se a redundância é, per
se, conduta censurável, exasperando
sua re provabilidade quando, como na
matéria em tela, importar sério grava-
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me a quem recorre a instituições finan- 
ceiras, bem como a manutenção de
nefasta benesse a ess es entes.

Não se ol vi de, ou tros sim, que,
mes mo com a su per ve niên cia de lei
com ple men tar, pon do em fo co os ju -
ros re a is, em hi pó te se al gu ma — e is -
so é in du bi tá vel — ad mi tir-se-á o es ta -
be le ci men to de ta xas ex ce den tes aos
12% anu a is, por plas mar evi den te
afron ta ao tex to cons ti tu ci o nal. Aliás,
foi nes se sen ti do a pro fí cua ad ver tên -
cia do ilus tre Des. Car los Pru dên cio
em acór dão de sua re la to ria: 

“A nor ma que re gu la men ta rá
re fe ri do pa rá gra fo, ja ma is po de rá fir -
mar ju ros su pe ri o res aos 12%; po de -
rá, sim, es ta be le cer um li mi te me nor.
E, nes te ca so, qual a ne ces si da de de
lei re gu la men ta do ra se es ta nun ca po -
de rá fi xá-los aci ma de 12% ao ano.
Por is so, o § 3º do art. 192 da CF tem
efi cá cia ple na e ime di a ta, já que ve da
ex pres sa men te a co bran ça de ju ros
su pe ri or ao li mi te ne le fi xa do, além de
as se gu rar di re i to dos ope ra do res do
mer ca do fi nan ce i ro de vê-lo apli ca do.
Ou se ja, com ou sem lei com ple men -
tar, a ta xa de ju ros re a is não po de rá
ser ma is que 12% ao ano; a lei a ser
ela bo ra da é que es ta rá su bor di na da
ao § 3º do art. 192, e não es te su bor di -
na do àque la; não há ne ces si da de de
re pe tir o que já es tá na Cons ti tu i ção.

“Em ver da de, o pa rá gra fo em
ques tão é au to-apli cá vel pe lo sim ples
ar gu men to de que tu do que pres cre -
ve rá a lei com ple men tar es tá e de ve rá 
es tar de acor do com a nor ma cons ti tu -
ci o nal, ou en tão se rá in cons ti tu ci o nal;
a le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal não
po de rá ne gar vi gên cia ao dis po si ti vo
já fir ma do na Cons ti tu i ção, mu i to me -
nos im por-lhe li mi tes” (TJSC, Ap. Cív.

n. 96.006262-9, da Ca pi tal, j. 24/9/
1996).

Na re fi na da in te lec ção do Des.
Trin da de dos San tos, “por ins cul pir
uma nor ma es sen ci al men te res tri ti va,
o ar ti go 192, § 3º, da Lei Ma i or eri giu
um di re i to au to-exer ci tá vel no âm bi to
do sis te ma fi nan ce i ro pá trio, já que
de li mi tou, com ple ni tu de, a ta xa má xi -
ma de ju ros re a is a ser pra ti ca da no
ter ri tó rio na ci o nal. A não ser por pu ro
pro te ci o nis mo aos eco no mi ca men te
ma is for tes, ver da de i ra men te de ten to -
res do mo no pó lio fi nan ce i ro, é que se
po de rá ad mi tir pos sa o le gis la dor or di -
ná rio con tra por-se, em nor ma re gu la -
men ta do ra, à re a li da de im plan ta da
cons ti tu ci o nal men te, ins ti tu in do, en -
tão, uma ta xa su pe ri or a 12% anu a is”
(TJSC, Ap. Cív. n. 97.010947-4, de
Ma ra vi lha, j. 4/11/1997). 

No mes mo di a pa são, con quan -
to em vo to ven ci do, o des ta ca do Des.
Nel son Scha e fer Mar tins co men tou:

“A li mi ta ção cons ti tu ci o nal da
ta xa de ju ros é apli cá vel de ime di a to.
Enten de-se por ju ro re al o ju ro no mi -
nal de fla ci o na do, ou se ja, o ju ro ex ce -
den te à ta xa in fla ci o ná ria.

“As nor mas cons ti tu ci o na is que
con te nham ve da ções, pro i bi ções ou
que de cla rem di re i tos são, de re gra,
do ta das de efi cá cia ju rí di ca ple na e
au to-apli cá ve is.

“A decisão contida na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n.
004/DF, Sup remo Tri bu nal Fed eral,
não possui caráter vinculativo. A idéia
de que o § 3º do art. 192 da Carta
Magna esteja a depender de lei
complementar importa em verdadeiro
atentado à soberania do poder cons-
tituinte até porque, é evidente, a
legislação infraconstitucional não
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poderá negar vigência ao dispositivo
já esculpido na Constituição, nem
impor-lhes limites” (TJSC, Ap. Cív. n.
97.000272-6, de São Carlos, rel. Des.
New ton Trisotto, j. 8/5/1997).

O Tri bu nal de Alça da do Rio
Gran de do Sul tam bém tem si do ma -
nan ci al de con si de rá vel nú me ro de
jul ga dos so bre a ma té ria, a sa ber:

“Ju ros re mu ne ra tó ri os — Li mi -
ta ção a 12% ao ano — Nor ma cons ti -
tu ci o nal — Au to-apli ca bi li da de. 

“En tre mais de uma solução
possível no ordenamento jurídico,
escolhe-se aquela ditada por critério
valorativo e político, no sentido de que
os juros remuneratórios são limitados
a 12% ao ano, tanto pelo entendimento 
da auto-aplicabilidade da norma
constitucional, quanto pela incidência
da legislação infraconstitucional”
(TARS, 3º Grupo Cível, Emb. n.
196080501, de Planalto, rel. Carlos
Alberto Alves Mar ques, in Adcoas n.
8157524).

“Ju ros — Li mi te cons ti tu ci o nal
— Art. 192, § 3º, da CF — nor ma que
dis pen sa re gu la men ta ção pa ra sua
ime di a ta apli ca ção.

“Fi xa da a ta xa de ju ros no li mi te 
má xi mo de 12% em tex to ex pres so da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, a re du ção a es -
se li mi te dos ju ros co bra dos em ope -
ra ções de cré di to é im po si ção cons ti -
tu ci o nal que dis pen sa regulamen-
tação pa ra sua ime di a ta apli ca ção”
(Ap. Cív. n. 5.560, rel. Des. Re na to
Ma reschy, j. 21/8/1990).

E:

“Ju ros re a is. Arti go 192, § 3º.

“Dis po si ti vo não su je i to a re gu -
la men ta ção. Apli ca bi li da de ime di a ta.
A re mu ne ra ção do ca pi tal e a re mu ne -

ra ção de ser vi ço re fe ri do à con ces são
do cré di to cons ti tu em ju ros re a is e não 
po dem su pe rar a 12% ao ano. Ape la -
ção des pro vi da” (Jul ga dos do TARGS
76/298).

Extrai-se do cor po de acór dão
exa ra do na Ape la  ção Cí  ve l  n .
196082648, de Pas so Fun do:

“O dispositivo constitucional,
saliente-se, é auto-aplicável, pois
somente os incisos do art. 192 é que
dependem de lei regulamentadora,
enquanto o limite dos juros é dado no
§ 3º, só remetendo para lei comple-
mentar a definição da sanção pe nal
ao crime de usura. Ocorre, como ficou
assentado na Apelação Cível n.
189078439, da 1ª Câmara do egrégio
Tri bu nal de Alçada, que a norma já
contém, em seu enunciado, todos os
elementos necessários à sua aplica-
ção. Logo, é auto-executável, de
incidência imediata (BIM 153/36,
JTARGS 75/156, 78/356, 79/200,
80/200, 357, 83/246 e 273), aderin-
do-se, enfim, à corrente que teve
como precursores no Estado os
acórdãos mencionados em JTARGS
79/320” (3ª CC). 

Va le aten tar, ain da, pa ra as
Ape la ções Cí ve is ns. 191.122.019, da
Ca pi tal, rel. Ju racy Vi le la de Sou sa, j.
14/8/1992 e n. 196.130.710, de Pas so 
Fun do, do mes mo so da lí cio.

O egré gio Tri bu nal de Alça da
de Mi nas Ge ra is já de ci diu:

“Juros — CF/88 — Auto-aplica-
bilidade. É auto-aplicável o § 3º do art. 
192 da CF, que proíbe a cobrança de
juros acima de 12% do valor atuali-
zado do débito, pelo que exerce agio-
tagem quem in fringe a regra” (Ap. Cív. 
n. 115.947-3, rel.  Juiz Ximenes
Carneiro, in DJ de 13/6/1992).
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Acerca da auto-incidência do
mandamento constitucional, enfatiza
Arnaldo Rizzardo (Contratos de crédito
bancário. 2ª ed., São Paulo, RT, pág.
270):

“Esta be le ce-se que o art. 192,
em se us in ci sos, é uma re gra de efi cá -
cia con ti da, por ne ces si tar, em inú me -
ras si tu a ções, de ou tras re gu la men ta -
ções. E as sim tam bém é pos sí vel
con si de rar o § 3º. Ele con tém to dos os 
ele men tos ne ces sá ri os à ope ra ti vi da -
de ime di a ta, em bo ra, na le gis la ção in -
fra cons ti tu ci o nal, tal vez ve nha a se
sub me ter a even tu a is res tri ções, de -
cor ren tes da pre sen ça de ter mos in -
de ter mi na dos, co mo ‘ju ros re a is’, ‘re -
mu ne ra ções’ e ‘co mis sões’.

“É pos sí vel que sur jam pro po si -
ções de fi ni tó ri as.

“Mas, não quan to ao que es tá
no âma go do dis po si ti vo, na qui lo que
é fun da men tal e im pe ra ti vo, ou se ja, a 
ta xa de 12% ao ano”. 

No ma gis té rio de Jo sé Afon so
da Sil va, “es tá pre vis to no § 3º do ar ti -
go 192 que as ta xas de ju ros re a is, ne -
las in clu í das co mis sões e qua is quer
ou tras re mu ne ra ções di re ta ou in di re -
ta men te re fe ri das à con ces são do cré -
di to, não po de rão ser su pe ri o res a do -
ze por cen to ao ano; a co bran ça
aci ma des te li mi te se rá con ce i tu a da
co mo cri me de usu ra, pu ni do, em to -
das as su as mo da li da des, nos ter mos
que a lei de ter mi nar.

“Esse dis po si ti vo ca u sou mu i ta
ce le u ma e mu i ta con tro vér sia quan to
à sua apli ca bi li da de.

“Pronunciamo-nos, pela im-
prensa, a fa vor de sua aplicabilidade
imediata, porque se trata de uma norma 
autônoma, não subordinada à lei
prevista no ca put do artigo. Todo

parágrafo, quando tecnicamente bem
situado (e este não está, porque
contém autonomia de artigo), liga-se ao 
conteúdo do artigo, mas tem autonomia 
normativa. Veja-se, por exemplo, o § 1º
do mesmo art. 192. Ele disciplina
assunto que consta dos incs. I e II do
artigo, mas suas determinações, por si,
são autônomas, pois uma vez
outorgada qualquer autorização, ime-
diatamente ela fica sujeita às limitações
impostas no citado parágrafo.

“Se o tex to, em ca u sa, fos se um 
in ci so do ar ti go, em bo ra com nor mati vi -
da de for mal au tô no ma, fi ca ria na de -
pen dên cia do que vi es se a es ta bele cer 
a lei com ple men tar. Mas, ten do si do
or ga ni za do num pa rá gra fo, com nor -
ma ti vi da de au tô no ma, sem re fe rir-se a
qual quer pre vi são le gal ul te ri or, de tém
efi cá cia ple na e apli cabi li da de ime di a -
ta. O dis po si ti vo, aliás, tem au to no mia
de ar ti go, mas a pre o cu pa ção, mu i tas
e mu i tas ve zes re ve la da ao lon go da
ela bo ra ção cons ti tu ci o nal, no sen ti do
de que a Car ta Mag na de 1988 não
apa re ces se com de ma si a do nú me ro
de ar ti gos, le vou a Re la to ria do tex to a
re du zir ar ti gos a pa rá gra fos e uns e ou -
tros, não ra ro, a in ci sos. Isso, no ca so
em exa me, não pre ju di ca a efi cá cia do
tex to” (Cur so de di re i to cons ti tu ci o nal
po si ti vo. 12ª ed., São Pa u lo: Ma lheiros, 
1996, pág. 758).

Ain da com es te io na dou tri na,
tem-se que a nor ma en fo ca da “a) é au -
to-apli cá vel, bas tan do-se por si na qua -
li da de de di re ti va ma te ri al per manen te;
b) ad mi tin do-se, pa ra ar gu men to, a ne -
ces si da de de re gu lamen ta ção, de ve-se
ob tem pe rar que a Cons ti tu i ção de li mi -
tou cla ra e ex pli ci ta men te o per cen tu al
de 12% anu a is, vin cu lan do o le gis la dor, 
jul ga dor e os par ti cu la res nes ses li mi -
tes; c) tam bém ad ar gu men to, ain da
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que pro gra má ti co, o dis po si ti vo tem
con teúdo li mi ta ti vo e even tu al lei com -
plemen tar re gu la men ta do ra não po de -
ria ul tra pas sar a ta xa es ti pu la da, sob
pe na de de cla ra ção de in cons ti tu ci o na -
li da de” (Gus ta vo Sa ad Di niz. Ju ros nos
con tra tos par ti cu la res de mú tuo e fi nan- 
ci a men to ban cá rio de cré di to. Re vis ta
Ju rí di ca, vol. 240, pág. 27).

Ante a ex pli ci tu de do § 3º do ar -
ti go 192 da Lex Fun da men ta lis, con -
tes tar a au to-apli ca li bi li da de da que le
pre cep ti vo se ria ob se qui ar as ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras com emo lu men to
imo de ra do.

De ter mi nan do a Cons ti tu i ção
Fe de ral que os ju ros re a is não po dem
des bor dar o lin de de 12% ao ano,
inex pli cá vel con ser var-se a ori en ta -
ção de que agri lho a do à edi ção de lei
com ple men tar. É mes mo im pon de rá -
vel a sa nha com que se tem si na li za do 
fa vo ra vel men te às ins ti tu i ções ban cá -
ri as, pos ter gan do di re i tos ga ran ti dos
cons ti tu ci o nal men te.

To lher ga ran ti as fun da men ta is, 
alar de an do a ca rên cia de au to-apli ca -
bi li da de das nor mas que as pre ve jam,
é ten dên cia per ni ci o sa, ca paz de der -
ru ir o que Kon rad Hes se no me a ria
“von ta de de cons ti tu i ção”, fa zen do es -
bo ro ar, por con se guin te, a for ça nor -
ma ti va da Car ta Fun da men tal.

Nesse contexto, é atilada a
conclusão de Édis Milaré, ao consignar
que “no Estado So cial de Direito, à
extrema facilidade com que novos
direitos são declarados, contrapõe-se a 
minguada atuação prática desses
direitos” (apud Sílvio Dobrowolski. A
necessidade de ativismo ju di cial no
Estado contemporâneo. Revista da
Escola Su pe rior da Magistratura do

Estado de Santa Catarina, vol. 2, pág.
164).

A li mi ta ção cons ti tu ci o nal aos
ju ros re a is é me di da de im por tân cia so -
ci o e co nô mi ca in vul gar, sig ni fi can do,
na li ção de MacP her son, que “as nor -
mas so ci a is e os va lo res éti cos de vem
pre va le cer so bre os va lo res do mer ca -
do im pes so al ou pe lo me nos re sis tir a
eles” (apud Cé sar Pa sold. A fun ção so -
ci al do Esta do Con tempo râ neo e o Po -
der Ju di ciá rio. Re vis ta da Esco la Su pe -
ri or da Ma gis tra tu ra do Esta do de
San ta Ca ta ri na. vol. 2, pág. 37).

Enfatize-se que protrair a efeti-
vação do balizamento constitucional
dos juros importaria volatilizar a Lex
Ma ter, tornando-a letra mor ta, mera
solenidade, tendo por ci ce ro nes um
constituinte desprecatado — por des-
curar da clareza do texto constitucional 
— e um Judiciário complacente com a
voracidade dos bancos.

Opor tu na, igual men te, é a pon -
de ra ção tra zi da pe lo Mi nis tro Sál vio
de Fi gue i re do:

“Em síntese, a jurisprudência e a 
doutrina são tranqüilas e remansosas
sobre a quaestio. Ademais, o Estado
em sua função ético-social não pode e
não deve sancionar a crematística
através da ‘agiotagem’ e, por isso
mesmo, a Constituição vigente adota,
como princípios constitucionais, dentre
outros, o da ‘dignidade da pessoa
humana’ e dos ‘valores sociais do
trabalho’ (...) (art. 1º, incs. III e IV,
primeira parte), dispondo, no seu art.
192, § 3º:

‘As ta xas de ju ros re a is, ne las
in clu í das co mis sões e qua is quer ou -
tras re mu ne ra ções di re ta ou in di re ta -
men te re fe ri das à con ces são de cré di -
to, não po de rão ser su pe ri o res a do ze
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por cen to ao ano; a co bran ça aci ma
des te li mi te se rá con ce i tu a da co mo
cri me de usu ra, pu ni do, em to das as
su as mo da li da des, nos ter mos que a
lei de ter mi nar’.

“Sem em bargo da referida nor-
ma constitucional ser dirigida, em es -
pe cial, às instituições financeiras, é
certo, contudo, que o Decreto n.
22.626/33 está em perfeita sintonia
com aquele preceito, pois só assim
serão respeitados os princípios
fundamentais insertos no artigo 1º,
incisos III e IV, da Carta Magna” (REsp 
n. 89.0007933-6, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, in RSTJ 4/1.465-6).

O en ten di men to, con for me o
mes mo au tor, foi ex ter na do em acór -
dão da la vra do emi nen te Min. Ruy
Ro sa do de Agui ar Jú ni or:

“De acor do com os pre ce den -
tes des ta Tur ma, pa ra co brar ju ros
aci ma da ta xa le gal men te, se ja no Có -
di go Ci vil, se ja na Lei de Usu ra (Dec.
n. 22.626/33), a ins ti tu i ção fi nan ce i ra
de ve de mons trar es tar a is so au to ri za -
da pe lo Con se lho Mo ne tá rio” (REsp n. 
207.604/SP).

Não bas tas se is so, con for me
re cen te de ci são do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, apli ca-se o De cre to n.
22.626/33:

“Ao Con se lho Mo ne tá rio Na cio-
nal, se gun do o art. 5º do De cre to-Lei n. 
413/69, c/c art. 5º da Lei n. 6.840/80,
com pe te a fi xa ção das ta xas de ju ros
apli cá ve is aos tí tu los de cré di to co mer -
ci al. Omi tin do-se o ór gão no de sem pe -
nho de tal mis ter, tor na-se apli cá vel a
re gra ge ral do art. 1º, ca put, da Lei de
Usu ra, que ve da a co bran ça de ju ros
em per cen tu al su pe ri or ao do bro da ta -
xa le gal (12% ao ano), afas ta da a in ci -
dên cia da Sú mu la 596, do Col. STF,

por quan to se di ri ge à Lei n. 4.595/64,
ul tra pas sa da, no par ti cu lar, pe lo di plo -
ma le gal ma is mo der no e es pe cí fi co,
de 1980. Pre ce den tes no STJ” (gri -
fou-se) (REsp n. 258054, rel. Min. Aldir
Pas sa ri nho Jú ni or, DJU, 19/3/2001, j.
6/2/2001).

Assim, en ten de-se au to-apli cá -
vel a li mi ta ção de ju ros con ti da no ar ti -
go 192, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral
de 1988, de ven do o ex ce den te ser ex -
clu í do do sal do exe qüen do. 

2.4. Ante a mul ta con tra tu al de
10%, ca be a apli ca ção do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, por tra tar-se
de ma té ria de or dem pú bli ca.

A orientação desta Corte de
Justiça é da aplicação do referido Co -
dex às instituições financeiras, devendo 
pautar-se pelas suas diretrizes. Nessa
senda:

“A ori en ta ção ju ris pru den ci al
tem evo lu í do no sen ti do de pos si bi li tar 
o con tro le ju di ci al dos con tra tos de
ade são, apli can do-se o Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor, ain da que se tra -
te de pac to de cré di to ban cá rio”
(TJSC, Ap. Cív. n. 49.970, de Blu me -
nau, re la tor o sig na tá rio, j. 16/5/1996).

Em pre ce den te do Tri bu nal de
Alça da do Rio Gran de do Sul as sen -
tou-se:

“O con ce i to de con su mi dor, por
ve zes, se am plia, no CDC, pa ra pro te -
ger quem ‘equi pa ra do’. É o ca so do
art. 29. Pa ra o efe i to das prá ti cas co -
mer ci a is e da pro te ção con tra tu al,
equi pa ram-se aos con su mi do res to -
das as pes so as, de ter mi ná ve is ou
não, ex pos tas às prá ti cas ne les pre -
vis tas.

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 109

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



“O CDC re ge as ope ra ções
ban cá ri as, in clu si ve as de mú tuo ou
de aber tu ra de cré di to, po is re la ções
de con su mo.

“O pro du to da em pre sa de ban -
co é o di nhe i ro ou o cré di to, bem ju ri -
di ca men te con su mí vel, sen do, por tan -
to, for ne ce do ra; e con su mi dor o
mu tuá rio ou cre di ta do” (RT 697/173).

Nesse contexto, em virtude da
índole pública da matéria, a multa
contratual estabelecida em 10% do
saldo devedor há de ser minorada ex
officio para 2%, em observância ao
artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do 
Consumidor, com a redação que lhe
conferiu a Lei n. 9.298/96, conforme
precedentes desta Corte:

“Cláusula pe nal. Multa con tra-
tual. Limitação em 2%. Cuidando-se
de matéria de ordem pública, a multa
moratória é de ser minorada, ex officio, 
de 10 para 2% do saldo devedor, de
sorte a amoldar-se ao § 1º do art. 52 do 
Estatuto do Consumidor” (TJSC, Ap.
Cív.  n.  97.011311-0, de Ponte
Serrada, de relatoria do signatário, j.
4/6/1998).

2.5. Acerca das disposições do
Código de Defesa do Consumidor,
observa-se que elas têm sido aplicadas 
ainda timidamente por boa parte dos
tribunais, quiçá temerosos de interferir
de modo indevido nas relações inter
parte.

Por ve zes ig no ra-se o fa to de
que a in tan gi bi li da de dos con tra tos é
ar ti fí cio es pú rio de quem quer per pe -
tu ar o pre do mí nio do ma is for te so bre
o con su mi dor, sob o man to fan ta si o so 
da se gu ran ça ju rí di ca. É o ar dil do
dog ma ta cí ni co, que só em pre ga à le -
tra os tex tos le ga is com pa tí ve is com
seu pro se li tis mo, de que ga ran te es tar 

des pi do. Pro cla ma, as sim, do pín ca ro
de sua cons ciên cia as sép ti ca e ima cu -
la da, es tar alhe io às in ter fe rên ci as do
me io so ci al, a jac tar-se de uma pre -
ten sa ne u tra li da de que des co nhe ce
va lo res.

Nes sa pers pec ti va, o bom in tér -
pre te não ab di ca de pen sar e, lo go,
não te me re a va li ar su as opi niões; pre -
fe re os ris cos da trans for ma ção à cô -
mo da ino pe rân cia que con ser va a ini -
qüi da de.

De ve-se for ce jar por re du zir o
de se qui lí brio en tre os fi gu ran tes do ne -
gó cio ju rí di co ex pur gan do as cláusu las 
abu si vas, por que não nos é da do ig no -
rar a mo di fi ca ção do con ce i to clás si co
de con tra to, co mo con tra pon to à con -
cen tra ção de po der eco nô mi co ge ra da
pe la ex pan são do mo do de pro du ção
ca pi ta lis ta. Isso pa ra que “à ma ni fes ta -
ção do con sen ti men to e à sua for ça
vin cula ti va se ja agre ga do o ob je ti vo do 
equi lí brio das par tes, atra vés da in ter -
fe rên cia da or dem pú bli ca e da boa-fé. 
Ao con tra to, ins tru men to ou tro ra de
fe i ção in di vi du a lis ta, é ou tor ga da tam -
bém uma fun ção so ci al” (Edil son Pe -
re i ra No bre Jú ni or. A prote ção con tra -
tu al no Có di go do Con su mi dor e o
âm bi to de sua apli cação. Re vis ta de
Di re i to do Con su midor, São Pa u lo,
vol. 27, pág. 59, jul./set. 1998).

“Timbra em exigir que as par tes 
se pautem pelo caminho da lealdade,
fazendo com que os contratos, an tes
de servirem de meio de enriqueci-
mento pelo contratante mais forte,
prestem-se como veículo de harmoni-
zação dos interesses de ambos os
pactuantes” (pág. 62).

“No cam po contratual, a tutela
desfechada pelo CDC se sustém
basicamente em quatro princípios
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cardeais, atuando na formação e no
cumprimento da avença, quais sejam
a transparência, a boa-fé, a eqüidade
contratual e a confiança” (pág. 76).

A repressão a convenções
abusivas tem um amplo histórico na
legislação estrangeira, especialmente
na germânica, americana (“Un con scio -
na ble Con tract or Clause”) e inglesa
(“Un fair Terms”). No direito alienígena
as regras protetivas propiciaram o
fortalecimento das relações de
consumo de forma a conferir maior
solidez ao mercado, num exemplo
eloqüente de que a intervenção estatal
na medida certa, para corrigir
disparidades en tre os contratantes, não 
representa intromissão perniciosa na
vontade privada.

Parte-se da compreensão de
que “las par tes pueden haber emitido
correctamente su declaración y
expressado el consentimiento, pero hay 
una desigualdad económico-social en
virtud de la cual no hay discusión,
negociación, sino mera adhesión”
(Ricardo Luis Lorenzetti. Analisis
crít ico de la autonomia privada
contratual. Revista de Direito do
Consumidor, São Paulo, vol. 14, pág.
14, 1995).

Cláudia Lima Mar ques, atenta
ao surgimento de um novo modelo
contratual, propala haver “uma reva-
lorização da palavra empregada e do
risco profissional, al iada a uma
grande censura intervencionista do
Estado quanto ao conteúdo do
contrato, é um acompanhar mais
atento para o desenvolvimento da
prestação, um valorizar da informação 
e da confiança despertada. Alguns
denominam de renascimento da
autonomia da vontade protegida. O

esforço deve ser agora para garantir
uma proteção da vontade dos mais
fracos, como os consumidores.
Garantir uma autonomia real da
vontade do contratante mais fraco,
uma vontade protegida pelo direito...”
(Contratos bancários em tem pos
pós-modernos — primeiras reflexões.
Revista de Direito do Consumidor,
São Paulo, vol. 25, pág. 26, jan./mar.,
1998).

A dou tri na do ra ex pli ci ta: “em
tem pos pós-modernos é ne ces sá rio
uma vi são crí ti ca do di re i to tra di ci o nal, 
é ne ces sá ria uma re a ção da ciên cia
do di re i to, im pon do uma no va va lo ri -
za ção dos prin cí pi os, dos va lo res de
jus ti ça e eqüi da de e, prin ci pal men te
no di re i to ci vil, do prin cí pio da boa-fé
ob je ti va, co mo pa ra dig ma li mi ta dor da
au to no mia de von ta de. Ca so con trá -
rio, o pró prio di re i to bra si le i ro ao pri vi -
le gi ar os ma is for tes le va rá à opres são 
e ex clu são dos ma is fra cos na so ci e -
da de. A cri se atu al le va a pen sar na
ne ces si da de de pro te ção da von ta de
do con su mi dor, co mo ide al utó pi co re -
ma nes cen te da me ta-narrativa da mo -
der ni da de de tra ta men to de si gual aos
de si gua is. É tem po de al te rar o pon to
de con cen tra ção do di re i to ci vil e pen -
sar no gru po que re ce be as de cla ra -
ções, na con fi an ça des per ta da pe la
atu a ção pro fis si o nal dos for ne ce do res 
e não só em es ta be le cer nor mas que
pri vi le gi am aque le que de cla ra, aque -
le que re di ge os con tra tos mas si fi ca -
dos, aque le que im põe se us mé to dos
de ‘mar ke ting’ agres si vos ou emo ti vos 
de ven da. No no vo di re i to con tra tu al,
po is, a li ber da de con tra tu al do pro fis -
si o nal não de ve ser a úni ca a me re cer
pro te ção ju rí di ca, po is sua po si ção
de po der nas tra ta ti vas con tra tu a is é
cla ra e in trín se ca aos mé to dos con -
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tra tu a is atu a is, mas, sim, de ve se
con cen trar no ou tro, no di re i to e na li -
ber da de do ou tro" (págs. 26/7) — a al -
te ri da de, pro cla ma da por Wa rat.

Com ple ta: “o no vo re gi me dos
con tra tos ban cá ri os de con su mo im pe -
de que o ela bo ra dor uni la te ral dos con -
tra tos abu se de sua po si ção con tra tu al
e apro ve i te-se do de se qui lí brio in trín -
se co e es tru tu ral des tas re la ções pa ra
im por cláu su las abu si vas ou con trá ri as 
a le is im pe ra ti vas vi gen tes” (pág. 30).

O Esta tu to do Con su mi dor aco i -
ma de nu li da de as cláu su las que es ta -
be le çam obri ga ções iní quas, abu si vas, 
que co lo quem o con su mi dor em des -
van ta gem exa ge ra da, ou se jam in com -
pa tí ve is com a boa-fé (art. 51, inc. IV) e 
re pri me, ge ne ri ca men te, as des con for -
mes com o sis te ma pro te ti vo do Co dex
(art. 51, inc. XV). Fi xa que o ele men to
vo li ti vo há de sub me ter-se ao con te ú -
do éti co da boa-fé ob je ti va, aqui es cen -
do à “cri a ção de uma nor ma pa ra o ca -
so de acor do com os da dos ob je ti vos
que ele mes mo apre sen ta, aten den do
à re a li da de so ci al e eco nô mi ca em que 
o con tra to ope ra, ain da que is so o le ve
pa ra fo ra do cír cu lo da von ta de” (Ruy
Ro sa do de Agui ar Jú ni or. A boa-fé na
re la ção de con su mo. Re vis ta de Di re i -
to do Con su mi dor, São Pa u lo, vol. 14,
pág. 25, abr./jun., 1995).

O primado do voluntarismo,
nascido com o liberalismo clássico,
vem soçobrando numa conjuntura
mundial econômica e socialmente
díspar, a reclamar a instalação de
novos paradigmas. À boa-fé subjetiva,
centrada na convicção da conduta
conforme o direito, vem conjugar-se a
boa-fé objetiva, capaz de atribuir
deveres às par tes, instituindo cláu-
sulas obrigatórias e expungindo as

iníquas. O novo enfoque da boa-fé,
vista como princípio geral de direito,
“permite a concreção de normas
impondo que os sujeitos de uma
relação se conduzam de forma
honesta, leal e correta” (Maria Cristina
Cereser Pezzella. O princípio da
boa-fé objetiva no direito privado
alemão e brasileiro. Revista de Direito
do Consumidor, São Paulo, vols. 23/4,
pág. 199, jul./set., 1997). No aspecto
objetivo, a bona fi des é incompatível
com as cláusulas abusivas, opres-
soras ou excessivamente onerosas, e
abrange um controle jurídico corretivo
da relação negocial (v. Luis Renato
Ferreira da Silva. Cláusulas abusivas:
natureza do vício e decretação de
ofício. Revista de Direito do Consu-
midor. São Paulo, vols. 23/4, pág. 128,
1997). 

Na visão de Cláudia Rita Briz-
zio, professora da Universidade Na-
cional de Mar del Plata, “el derecho
tradicional partía de la concepción de
sujetos económicamente iguales, con
un poder de negociación sim i lar, que
los llevaba a pactar en igualdad de
condiciones, logrando un equilibrio, o
sea a con tratar en un plano de justicia, 
buscando en paridad un intercambio
razonable.

“Dentro de este contexto, la
función del Estado a través de las
normas legales emanadas del
legislador y la de los tribunales, era
exclusivamente la de proteger y
possib i l i tar  la actuación de las
voluntades libres.

“El  nuevo derecho del
consumidor  in tenta corregi r  y
enmendar los defectos, las deficien-
cias o desequilibrios internos del
cuerpo so cial causados por la nat u ral
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irracionalidad de la economía de li bre
mercado y del sistema so cial subsi-
guiente. He aquí, que en la última fase 
del proceso económico de reprodu-
ción capitalista fundado en el mer-
cado, el protagonismo colectivo es del 
consumidor, destinatario fi nal del
proceso de circulación económica. En 
otros términos, en el sistema de
mercado el consumidor se enfrenta
con estructuras de poder ya consoli-
dadas, lo que explica la subordinación 
estructural del consumidor al mer-
cado” (La teoria gen eral del contrato y
el derecho del consumidor. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo,
vols. 23/4, págs. 22/3, jul./dez., 1997). 

Fe i tos es ses es cla re ci men tos,
pas sa-se à aná li se es pe cí fi ca de al gu -
mas cláu su las do con tra to.

2.6. A cláu su la que pre vê a uti -
li za ção da TR co mo um dos fa to res de 
cor re ção mo ne tá ria das par ce las vin -
cen das é nu la de ple no di re i to.

Con so an te a en si nan ça de Le ni -
ce Sil ve i ra Mo re i ra, “a one ro si da de
das dí vi das ban cá ri as se re ve la não
só com os ju ros ex tor si vos e a ca pi ta li -
za ção in de vi da, co mo tam bém se re fle -
te na in ci dên cia de ín di ces de atu a li za -
ção mo ne tá ria inap tos pa ra re fle tir a
des va lo ri za ção da mo e da. É o ca so da
uti li za ção da TR (Ta xa Re fe ren ci al) e
da TBF (Ta xa Bá si ca Fi nan ce i ra) co mo
in de xa do res, já que se cons ti tu em pe la
Ta xa Mé dia Pon de ra da da Re mu ne ra -
ção dos De pó si tos Fi xos Cap ta dos por
Ban cos Pri va dos (CDB/RDB)” (apud
Lu iz Cláu dio Bar re to Sil va. O con su mi -
dor nos tri bu na is. Le me, LED Edi to ra de 
Di re i to, 1999, pág. 32).

Cas sio M. C. Pen te a do Jú ni or,
em bo ra de fen da a le ga li da de da uti li -
za ção da TR co mo ín di ce de cor re ção

mo ne tá ria, pre le ci o na que se tra ta de
“um ín di ce ori gi na do, em es sên cia, do
mer ca do fi nan ce i ro, va le di zer, da re -
mu ne ra ção de in ves ti men tos ou dos
tí tu los da dí vi da pú bli ca, re fle tin do —
a ca da mês — o ga nho mé dio dos in -
ves ti do res nes ses pa péis” (A ta xa re -
fe ren ci al, es sa in com pre en di da... Re -
vis ta de Di re i to Ban cá rio, do Mer ca do
de Ca pi ta is e da Arbi tra gem, São Pa u -
lo, vol. 9, pág. 273, jul./set. 2000).

A to da evi dên cia, é ín di ce de
cap ta ção de re cur sos fi nan ce i ros ou,
ma is pro pri a men te, re tra ta as os ci la -
ções do cus to pri má rio de cap ta ção
dos de pó si tos a pra zo fi xo e, lo go,
con fli ta com o sis te ma de pro te ção ao
con su mi dor. É, po is, re mu ne ra ção de
re cur sos apli ca dos no mer ca do fi nan -
ce i ro, o que sig ni fi ca di zer ju ros.

A Lei n. 8.177/91, que a instituiu,
expressa com nitidez sua natureza: “O
Banco Cen tral do Brasil divulgará Taxa
Referencial — TR, calculada a partir de
remuneração men sal média líquida de
impostos, dos depósitos a prazo fixo
captados nos bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos
múltiplos com carteira comercial ou de
investimentos, caixas econômicas, ou
dos títulos públicos federais, estaduais
e municipais” (grifou-se) (art. 1º).
Estampa, portanto, a dinâmica do
mercado financeiro e suas vi cis si tudes,
de modo que não é de causar espécie
se apresentar percentuais elevados
mesmo em períodos de estabilidade
monetária; tem seu valor atrelado a
fatores econômicos atinentes às enti-
dades financeiras, alheios ao valor de
troca da moeda.

Na en si nan ça de Már cio Mel lo
Ca sa do, “é abu si va a uti li za ção de in -
de xa do res que não re pre sen tam a
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ver da de i ra per da de po der aqui si ti vo
da mo e da, vis to que, além de cor ri gir,
re mu ne ram o di nhe i ro, sem que is so
se ja in for ma do aos cli en tes. (...) São
eles: TR, TBF, TJPL, Anbid, CDI,
Andi ma, CDB.

“A TR foi criada através da
Medida Provisória 294, de 31 de ja neiro 
de 1991, transformada na Lei n. 8.177,
de 1º de março de 1991, estabelecendo 
sua forma de cálculo a partir da
remuneração men sal média dos
depósitos a curto prazo fixo, captados
nas agências dos bancos comerciais de 
investimento e múltiplos com carteiras
comerciais e de investimentos. O
Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, na Cartilha Explicativa
sobre a TR, (...) ao tratar do tema
‘desindexação’, afirmou, textualmente,
que a TR não é indexador, mas sim um
tipo de taxa de juros, in verbis: ‘2. A
criação da TR significa apenas uma
mudança de nome do BTN? Não.
Enquanto a variação do BTN refletia a
inflação passada, gerando componente 
inercial inflacionário, a TR é um tipo de
taxa de juros que baseia-se (sic) nas
taxas de mercado, incorporando a
expectativa dos agentes econômicos
sobre a remuneração futura dos ativos
financeiros’" (Proteção do consumidor
de crédito bancário e financeiro. São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2000,
págs. 160/161)

Se a ilação necessária é de que
a TR não é fator de correção monetária, 
descabe invocar o voluntarismo para
justificar sua incidência. Não se di -
verge, aqui, en tre o emprego de um ou
outro índice de correção; de bate-se
sobre a possibilidade de adoção de um
in dex que não é de correção monetária
como se o fosse. Deixar a matéria ao
inteiro sabor de uma ilusória autonomia

da vontade seria assentir que os pac-
tuantes — notadamente o mais forte —
pudessem, por estipulação con tratual,
alterar contratualmente a verdade dos
fatos, transmutando em correção
monetária o que é remuneração de cap -
i tal.

Não obs tan te ha ja de sin te li gên -
ci as, a ju ris pru dên cia ten de a des qua -
li fi car a TR co mo ín di ce de cor re ção
mo ne tá ria, mor men te após o jul ga -
men to da Ação Di re ta de Incons ti tu -
ci o na li da de n. 493-0/DF:

“A TR — ta xa re fe ren ci al — a
exem plo da ‘Ta xa Anbid’ — não é ín di -
ce de cor re ção mo ne tá ria, pos to que
re fle te uma mé dia das va ri a ções do
cus to pri má rio de cap ta ção dos de pó -
si tos ban cá ri os a pra zo fi xo pe los ban -
cos ou tí tu los pú bli cos fe de ra is, es ta -
du a is e mu ni ci pa is, co mo pre vis to no
art. 1º da Lei n. 8.177/91” (STJ, REsp
n. 47146/SC, rel. Min. Ruy Ro sa do de
Agui ar, DJU 6/2/1995, j. 29/11/1994).

“Pro ces su al ci vil — Li qui da ção
de sen ten ça — Cor re ção mo ne tá ria — 
Índi ce apli cá vel. Li qui da ção de sen -
ten ça. Cor re ção mo ne tá r ia. TR.
Impres ta bi li da de. Cor re ção mo ne tá -
ria. Índi ce de ja ne i ro de 1989. Infla ção
re al. Côm pu to.

“A Ta xa Re fe ren ci al de ju ros —
TR — não é ín di ce de cor re ção mo ne -
tá ria e, por tan to, co mo tal não po de
ser uti li za da, de ven do ser ado ta do o
INPC co mo fa tor de cor re ção” (STJ,
REsp n. 56117/RJ, rel. Min. Ce sar
Asfor Ro cha, DJU 20/3/1995, j .
23/11/1994). 

“O di re i to pre to ri a no não ad mi te 
a ta xa re fe ren ci al (TR) co mo ín di ce de
re a jus te do po der re al da mo e da, sen -
do cer to que es te de ve ce der lu gar em 
prol do ín di ce de pre ços (IPC ou
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INPC)” (STJ, REsp n. 65.932-0, rel.
Min. Wal de mar Zve i ter, DJU de
5/8/1996, j. 16/4/1996).

“A par tir do ad ven to da Lei n.
8.177/91, a cor re ção mo ne tá ria do dé -
bi to de ve ser fe i ta não pe la TR, mas
pe los ín di ces do INPC” (STJ, REsp n.
57272/SP, rel. Min. Antô nio Tor reão
Braz, DJU 29/5/1995, j. 9/5/1995).

“A TR não é ín di ce de cor re ção
mo ne tá ria, uma vez que não re fle te a
va ri a ção de cus to de vi da, achan -
do-se atre la da à cap ta ção de de pó si -
tos ban cá ri os. Pre ce den tes” (STJ,
REsp n. 38.660, rel. Min. Adhe mar
Ma ci el, DJU 7/2/1994, j. 29/11/1993). 

“A TR — ta xa re fe ren ci al — a
exem plo da ta xa Anbid — não é ín di ce 
de cor re ção mo ne tá ria, pos to que re -
fle te uma mé dia das va ri a ções do cus -
to pri má rio de cap ta ção dos de pó si tos 
ban cá ri os a pra zo fi xo pe los ban cos
ou tí tu los pú bli cos fe de ra is, es ta du a is
e mu ni ci pa is, co mo pre vis to no art. 1º
da Lei n. 8.177/91.

“Não exis tin do en tre os ele -
men tos de sua apu ra ção, cor re la ção
con cre ta e ne ces sá ria com a efe ti vi -
da de dos pre ços ge ra is de bens, mer -
ca do ri as e ser vi ços e ou tros com po -
nen tes da eco no mia que re tra tam a
va ri a ção do cus to de vi da, tem-se um
ín di ce des com pro me ti do com a re a li -
da de in fla ci o ná ria do pa ís, e, por tan to, 
sua in di gên cia, ina de qua ção e im pro -
pri e da de pa ra re com por o po der aqui -
si ti vo da mo e da tor nam-se ir re tor quí -
ve is e ne gam vi gên cia ao co man do
emer gen te da Lei n. 6.899/81. Ca so
con trá rio, ocor re ria de for ma ine xo rá -
vel e ab sur da, que em pe río dos de in -
fla ção con ti da ou de fla ci o ná ri os, apli -
car-se-ia uma ‘cor re ção mo ne tá ria’
me ra men te fan ta si o sa, in de vi da e ile -

gal, ma ni fes ta da men te le si va ao
de ve dor e ca rac te ri za do ra de en ri que -
ci men to ilí ci to do cre dor já que os cus -
tos de cap ta ção se ri am sem pre po si ti -
vos.

“Sob ou tro fo car, a exis tên cia
de pre vi são con tra tu al a ins ti tu in do co -
mo in de xa dor, par ti cu lar men te em
con tra to ban cá rio, re ve la-se, além de
im pró pria, in ju rí di ca, por quan to sen do
a TR (as sim co mo a ta xa Anbid) ín di ce 
su je i to à in ter fe rên cia dos es ta be le ci -
men to de cré di to, não po de pre va le cer 
a cláu su la que de i xa a fi xa ção do mú -
tuo ao ta lan te de uma das par tes, va le
di zer, do pró prio Ban co, a te or do art.
115 do Có di go Ci vil.

“Ain da, ten do-se em con si de ra -
ção que tal ín di ce re fle te — em ver da -
de — cus to mé dio de cap ta ção de de -
pó si tos ban cá ri os, va le di zer, ju ros,
ter-se-ia que apli cá-lo, a pre tex to e
dis far ça do de in de xa dor in fla ci o ná rio,
ca rac te ri za ria ana to cis mo, por via dis -
si mu la da, já que os ju ros tam bém in ci -
di ri am sob ru bri ca es pe cí fi ca so bre va -
lo res as sim cor ri gi dos” (TJPR, Ap.
Cív. n. 6.432, j. 6/2/1996). 

“Ta xa Re fe ren ci al — a exem plo 
da ta xa Anbid — não se cons ti tui em
ín di ce de cor re ção mo ne tá ria, pos to
re fle tir uma mé dia das va ri a ções do
cus to pri má rio de cap ta ção dos de pó -
si tos ban cá ri os, a pra zo fi xo, pe los
ban cos, ou tí tu los pú bli cos fe de ra is,
es ta du a is e mu ni ci pa is, con for me pre -
vis to no art. 1º da Lei n. 8.177/91. Ade -
ma is, cons ti tui cláu su la po tes ta ti va em 
con tra tos ban cá ri os” (TAPR, Ap. Cív.
n. 0100103-8, de Pon ta Gros sa, rel.
Cu nha Ri bas, DJPR de 30/5/1997, j.
8/4/1997). 

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 115

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



“Cor re ção mo ne tá ria — Inde ni -
za ção — Ple i te a da cor re ção mo ne tá -
ria pe la TR — Inad mis si bi li da de —
Re cur so par ci al men te pro vi do. A con -
ta se rá cor ri gi da to dos os me ses até
efe ti vo pa ga men to pe lo INPC e não
co mo pre ten di do, pe la TR, por ser ta -
xa de ju ros e não de cor re ção” (TJSP,
Ap. Cív. n. 176.626-2, de Ita ti ba, rel.
Mar cus Vi ní ci us, j. 22/10/1991). 

“Embo ra no tí tu lo es te ja pre vis -
ta a TR, co mo fa tor de cor re ção, de ve
ser subs ti tu í da pe lo INPC, se for su -
ge ri do pe lo de ve dor.

“A in fla ção é a ra zão da exis -
tên cia da cor re ção mo ne tá ria, o que
de ter mi na se jam igua is ou o ma is
apro xi ma do pos sí vel, os res pec ti vos
per cen tu a is. Não tem a na tu re za de
cor re ção mo ne tá ria, o ín di ce que não
es ti ver ba se a do no fe nô me no in fla ci o -
ná rio, pe lo que o ín di ce de cor re ção
não po de ser fi xa do por lei ou ser ob -
je to de con tra to. Se o for, de i xa de ser
cor re ção e pro duz en ri que ci men to in -
de vi do de um ou ou tro dos con tra tan -
tes, ge ral men te o ma is há bil ou ma is
po de ro so eco no mi ca men te” (TARS,
Ap. Cív. n. 196236699, de Ca cho e i ra
do Sul, rel. Gas par Mar ques Ba tis ta, j.
6/8/1997).

“Em uma economia inflacioná-
ria, a correção monetária apenas
atualiza o valor intrínseco da moeda
corroído pela inflação, repondo seu
valor. A correção monetária deve ser
aplicada ainda que não haja lei a
prevendo. A taxa referencial — TR —
tem caráter puramente remuneratório, 
remunera o cap i tal, não sendo índice
de atualização monetária” (TRF, Ap.
Cív. n. 950110448-6, rel. Tourinho
Neto, in DJU de 24/8/1995).

Há pre ce den tes des te Tri bu nal: 

“‘Com o julgamento da ADIn n.
959-1/DF ( l iminar) ,  tornou-se
impossível a utilização da TR como
padrão de correção monetária; to-
davia, a sua inaplicabilidade não
importa na supressão da atualização
do valor da moeda em face da cor-
rosão inflacionária; ipso facto a
adoção do IPC como índice substitu-
tivo se afigura adequada, posto ser
este o coeficiente adotado, in clu sive
nos Tribunais Superiores’ (Ap. Cív. n.
45.710 da comarca de Xanxerê, rel.
Des. Eder Graf)” (Ap. Cív. n. 48.920,
de São Fran cisco do Sul, rel. Des.
Amaral e Silva, DJSC de 26/10/1995).

“Se di men tou-se o en ten di men -
to de que, por es pe lhar ape nas as va -
ri a ções do cus to pri má rio de cap ta ção
dos de pó si tos a pra zo fi xo, a Ta xa Re -
fe ren ci al (TR), bem co mo as sim a Ta -
xa Re fe ren ci al Diá ria (TRD) não se
cons ti tu em em ín di ces de re a jus ta -
men to do po der re al da mo e da, sen do
ve da da, por is so mes mo, a sua uti li za -
ção co mo fa to res atu a li za tó ri os dos
cré di tos, in clu si ve os tri bu tá ri os. Pa ra
tal fi na li da de, o ín di ce re co men da do é
o IPC, do IBGE” (Ap. Cív. n. 52.346,
de Cri ci ú ma, rel. Des. Trin da de dos
San tos, DJSC 20/9/1996).

“Ante o jul ga men to, pe lo Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, da in cons ti tu ci o -
na li da de da uti li za ção da TR co mo fa -
tor de atu a l i  za ção mo ne tá r ia, a
ma té ria já não ma is com por ta gran des 
dis cus sões, subs ti tu in do-se o ín di ce
pe lo INPC” (Ap. Cív. n. 99.000148-2,
de Blu me nau, rel. Des. Car los Pru dên -
cio, j. 1º/6/1999).

Ha u re-se do acór dão:

“O entendimento de que a Taxa 
Referencial seria admissível apre-
senta-se contraditório, pois, se o
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fundamento para o reconhecimento
da inconstitucionalidade da Taxa
Referencial como índice de correção
monetária é o fato de o mesmo gerar
um bis in idem porque remunera
também o cap i tal não vejo como a
estipulação, dita voluntária, en tre a
instituição financeira e o cliente possa
afastar essa característica.

“Ora, o pacta sunt servanda
não pode arcar o princípio da legali-
dade. E isso ocorreria se se admitisse
que as par tes acordassem cláusulas
reconhecidas como inconstitucionais
ou cláusulas ilegais por determinação
do Codecon, pelo Código Civil e
outros di plo mas”. 

Em vir tu de da na tu re za da ta xa
re fe ren ci al, inap ta a re fle tir a des va lo -
ri za ção da mo e da di an te da in fla ção,
sua exi gên cia im pli ca en ri que ci men to
sem ca u sa por par te da ins ti tu i ção
ban cá ria, pon do a nu a abu si vi da de
da cláu su la que a pre ve ja.

2.7. Por ser flagrantemente
potestativa, a previsão da incidência
de comissão de permanência em caso 
de atraso do pagamento (cláusula da
impontualidade) deve ser declarada
nula ex officio.

É que, com o pa ís as so la do por 
uma in fla ção crô ni ca, num pas sa do
re la ti va men te re cen te, re ve lou-se ne -
ces sá rio ins ti tu ir in de xa dor que ga ran -
tis se às ins ti tu i ções fi nan ce i ras a não
cor ro são de se us cré di tos. Nes se ce -
ná rio foi en gen dra da a co mis são de
per ma nên cia. 

O ma gis tra do ma ra nhen se
Ger vá sio San tos Jú ni or, em in te res -
san te es tu do so bre o te ma, tra ça um
per fil his tó ri co des se ín di ce: 

“A co mis são de per ma nên cia
sur giu no ce ná rio ju rí di co atra vés de
Re so lu ções ex pe di das pe lo Ban co
Cen tral do Bra sil, co mo mo da li da de de
en car go fi nan ce i ro co bra do pe las ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras em seu be ne fí cio,
nos tí tu los des con ta dos, em fa vor de
se us cli en tes, nos tí tu los ca u ci o na dos
ou em co bran ça sim ples, pa gos após o 
ven ci men to, pe los di as em atra so.

“A jus ti fi ca ti va pa ra o seu ad -
ven to foi a pro te ção dos Ban cos, an te
o cres ci men to ver ti gi no so da es pi ral
in fla ci o ná ria e con si de ran do a au sên -
cia de pre vi são le gal da cor re ção mo -
ne tá ria, o que so men te ocor re ria qua -
se uma dé ca da de po is.

“Entretanto, os objetivos do
instituto em apreço, desde o primeiro
momento, refugiram a própria gênese 
da comissão, considerando ser esta o 
pagamento que é feito ao comis-
sár io  no cont ra to  de comissão
mercantil, ou civil” (Uma visão crítica
da comissão de permanência.
Disponível  em:<http:/ /www.ju pi -
ter.com.br/e/jeima/gerv1.htm> Acesso
em 14/8/2001).

Acres cen ta:

“Com efe i to, a ca rac te rís ti ca bá -
si ca do con tra to de co mis são é que por 
in ter mé dio de le o co mis sá rio ace i ta
bens do co mi ten te pa ra ne go ci ar em
pró prio no me com eles, re ce ben do por
es te ser vi ço a re mu ne ra ção pro por ci o -
nal ao mon tan te do ne gó cio re a li za do.

“É tí pi co no âm bi to ban cá rio
quan do das apli ca ções fi nan ce i ras efe -
tu a das pe los cli en tes nas car te i ras de
fun dos de in ves ti men to, opor tu ni da de
em que o Ban co, as se gu ran do um ren -
di men to ao apli ca dor, co bra uma co -
mis são pe la re a li za ção do ser vi ço”.

Con clui:
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“Den tro des se con tex to, a co -
mis são de per ma nên cia não po de ria
de i xar de aten tar pa ra es tes pa râ me -
tros, até por que a Lei n. 4.595/64 não
ino vou quan to à ma té ria, em con se -
qüên cia, não há jus ti fi ca ção pa ra que
o Ban co se ja re mu ne ra do em ra zão
da es pe ra do cli en te ina dim plen te, en -
quan to não sol ve o de vi do pe lo con -
tra to de mú tuo.

“De fa to, o nu me rá rio ob je to do
mú tuo não es tá pos to à dis po si ção da
ins ti tu i ção fi nan ce i ra pa ra ne go ci ar,
não ha ven do, por tan to, ra zão pa ra a
pa ga da co mis são, ao re vés, o ca pi tal
mu tu a do pas sou à es fe ra ju rí di ca do
to ma dor que ain da não o de vol veu. 

“Em re su mo, o ban co não es tá
pres tan do qual quer ser vi ço que le gi ti -
me a co bran ça da co mis são, te nha
es ta o no me que se ja”.

No mes mo nor te é a vi são do
ma gis tra do Cris ti a no Álva res Val la da -
res do La go:

“Com efeito, a ‘comissão de
permanência’, criada anteriormente à
instituição da correção monetária, de
amparo e em consonância com as
regras previstas pela Lei n. 4.595/64,
teve facultada, pela Resolução n.
1.129/86 do Bacen, aos bancos,
caixas, cooperativas de crédito, socie- 
dades de crédito e de arrendamento,
a sua cobrança por dia de atraso dos
devedores no pagamento ou na liqui-
dação dos débitos. Tem por finalidade 
essencial atualizar o valor da dívida, a 
contar de seu vencimento, de forma a
compensar a desvalorização da
moeda, tanto que a cobrança de
comissão de permanência é facultada 
à taxa de mercado do d ia do
pagamento” (Juros — Art. 192, § 3º,
da Constituição Fed eral — Capi-

talização — Comissão de perma-
nência — Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos
bancários. Revista de Julgados do Tri -
bu nal de Alçada de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Del Rey, vol. 70,
jan./mar., 1998, págs. 20/21). 

No iní cio da dé ca da de 90, des -
ta ca Ger vá sio dos San tos Jú ni or, tra -
vou-se nos tri bu na is tor men to sa dis -
cus são quan to à cu mu la ção da
co mis são de per ma nên cia com a cor -
re ção mo ne tá ria, “dan do azo à emis -
são da Sú mu la 30 pe lo Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça, que po de ria, po rém, ter 
avan ça do ma is ain da e as sen ta do, de
lo go, a ile ga li da de da co bran ça da co -
mis são de per ma nên cia ain da que iso -
la da”. Da que le mo men to, de ri va ram
de ci sões co mo es ta:

“A cha ma da co mis são de per -
ma nên cia vi sa ao mes mo ob je ti vo da
cor re ção mo ne tá ria. Assim sen do, não 
se jus ti fi ca se jam cu mu la ti va men te
exi gi das” (STJ, REsp n. 2764/MG, rel.
Min.  Edu ar  do Ri  be i  ro ,  DJU
19/11/1990, j. 10/9/1990). 

Passou-se a admitir unissona-
mente nos pretórios o caráter de
atualização monetária da comissão
de permanência, vedando-se, assim, a 
cumulação desta com os índices
oficiais de correção monetária.

No ca so em te la, foi pac tu a da a
co bran ça da co mis são de per ma nên -
cia e tam bém da cor re ção mo ne tá ria.
Pe lo mes mo ra ci o cí nio, não po dem in -
ci dir os do is en car gos (ain da que afas -
ta da a TR), con for me já se po si ci o nou
o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:

“A co mis são de per ma nên cia e
a cor re ção mo ne tá ria são ina cu mu lá -
ve is” (Sú mu la 30).
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Este Tri bu nal aco lhe o po si ci o -
na men to:

“Por te rem a fi na li da de de atu a -
li zar o va lor da dí vi da, a par tir do res -
pec ti vo ven ci men to, a apli ca ção de
um cri té rio re pe le o ou tro” (Ap. Cív. n.
99.019584-8, de Bar ra Ve lha, rel.
Des. Sér gio Pa la di no, j. 25/4/2000). 

Não é ex ces si vo lem brar que
são nu las as cláu su las que: “atri bu am
ao for ne ce dor o po der de es co lha en -
tre múl ti plos ín di ces de re a jus te, en tre 
os ad mi ti dos le gal men te” (Por ta ria
SDE n. 4, 13/3/1998).

Des ta que-se, ade ma is, na hi -
pó te se da co mis são de per ma nên cia
ser exi gi da por ín di ces que en tre mos -
trem re mu ne ra ção do ca pi tal, des vir -
tu an do sua fi na li da de, de ve rá in ci dir
so men te o ín di ce de cor re ção mo ne tá -
ria ofi ci al (o INPC, cfe. art. 4º, Lei n.
8.117/91).

Nes se sen ti do, co lhe-se:

“Exe cu ção. Con tra to de con fis -
são de dí vi da e no ta pro mis só ria. Apli -
ca bi li da de do Có di go de De fe sa do
Con su mi dor. Ju ros. Li mi ta ção a 12%
ao ano. Au to-apli ca bi li da de do art.
192, § 3º, da Car ta Mag na. Co mis são
de per ma nên cia. Co bran ça abu si va,
des vir tu an do sua fi na li da de de atu a li -
za ção mo ne tá ria. Subs ti tu i ção por ín -
di ce de cor re ção mo ne tá ria” (TJSC,
Ap. Cív. n. 97.014815-1, de Ja ra guá
do Sul, da re la to ria do sig na tá rio, j.
10/8/2000). 

Em ca so aná lo go, es te Re la tor
já te ve opor tu ni da de de su bli nhar:

“Res sal te-se que, con si de ran -
do a co mis são de per ma nên cia co mo
mo da li da de de cor re ção mo ne tá ria,
não po de rá ser ex ce den te ao pró prio

ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria, sob
pe na de re mu ne rar o ca pi tal. 

“A correção monetária, como é
cediço, não é um plus, mas um mi nus
que se evita. Quando a comissão de
permanência, atuando no lugar da
correção monetária, ultrapassa os
índices oficiais, deixa de simples-
mente manter o poder aquisitivo da
moeda e passa a remunerá-la, sendo
forma de juro” (Ap. Cív. n. 98.002253-3, 
de Rio do Sul, j. 26/6/2000). 

A ad mis são do “ex ce den te” da
cor re ção mo ne tá ria ofi ci al, gi ze-se,
es pe lha ria in dis far çá vel en ri que ci -
men to sem ca u sa do cre dor.

Ade ma is, há pre ce den te des te
So da lí cio re cu san do a exi gên cia da
co mis são de per ma nên cia pac tu a da,
quan do su je i ta a ta xas flu tu an tes:

“Se ‘é nula a cláusula con tra-
tual que sujeita o devedor à taxa de
juros divulgada pela Anbid/Cetip’
(STJ, Súmula 176), também o é
aquela que autoriza a cobrança da
comissão de permanência” (Ap. Cív. n. 
99.014953-6, de Jaraguá do Sul, rel.
Des. New ton Trisotto, j. 16/12/1999). 

Não fo ra is so, atu al men te não
há jus ti fi ca ti va vá li da pa ra a ma nu ten -
ção de tal en car go, con si de ra dos se us 
efe i tos per ver sos. O pa ís vi ve ho je ou -
tra re a li da de, com a pro pa la da es ta bi -
li da de fi nan ce i ra e re du zi da ta xa de in -
fla ção. A pac tu a ção ape nas acen tua,
de for ma cris ta li na, a vo ra ci da de do
sis te ma fi nan ce i ro, si tu a ção já cons ta -
ta da pe lo sa u do so Des. Eder Graf, em 
jul ga men to da Ter ce i ra Câ ma ra Ci vil:

“Na hipótese de pactuação da
comissão de permanência como fator
de atualização do débito em substi-
tuição à correção monetária, o percen-
tual utilizado deve ser consentâneo
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com a realidade econômica do País,
sob pena de sub verter sua natureza
jurídica e transformá-la em taxa de
juros disfarçada” (TJSC, Ap. Cív. n.
98.012821-8, de Chapecó, j. 15/2/2000).

Não ra ro fi xa da sua in ci dên cia
“à ta xa de mer ca do” ou “à ma is al ta ta -
xa de mer ca do” ou “à ma i or pra ti ca da
pe lo pró prio cre dor”, ba li zan do-se em
per cen tu a is os ci lan tes e, po is, to tal -
men te des co nhe ci dos do de ve dor à
épo ca da con tra ta ção, in ci de inar re -
da vel men te em po tes ta ti vi da de, por
fla gran te afron ta ao art. 115 do Có di -
go Ci vil.

Nes sa pers pec ti va, já de ci diu
es ta Cor te:

“A apli ca ção de co mis são de
per ma nên cia à ta xa de mer ca do ou à
ma i or ta xa de mer ca do, as si na le-se,
re ti ra do en car go as su as con di ções
de pre vi si bi li da de, pos to que im pos ta
com ba se em per cen tu a is sem pre os -
ci lan tes, in cum bin do ao es ta be le ci -
men to ban cá rio cre dor, e com ex clu si -
vi da de a ele, in di car ao seu li vre
ar bí trio qual a ta xa de mer ca do a ser
ado ta da, em fran ca vul ne ra ção do dis -
pos to no art. 115 do Có di go Ci vil” (Ap.
Cív. n. 98.001792-0, de Ja gua ru na,
rel. Des. Trin da de dos San tos, j.
8/2/2001).

“É en ten di men to do mi nan te
nes sa Cor te de Jus ti ça ser po tes ta ti va 
a cláu su la que vin cu la a co mis são de
per ma nên cia à ta xa de mer ca do do
dia do pa ga men to, por re pre sen tar
even to in cer to e des co nhe ci do pe lo
de ve dor, o que é ve da do pe lo art. 115
do Có di go Ci vil” (Agra vo no AI n.
99.022221-7, de Jo in vil le, rel. Des.
Sil ve i ra Len zi, j. 29/2/2000).

“Não de vem pre va le cer as cláu -
su las con tra tu a is que pre vê em a apli -
ca ção de co mis são de per ma nên cia
fa ce sua con di ção po tes ta ti va po is
com is to são uti li za das ta xas flu tu an -
tes de mer ca do e não há se gu ran ça
quan to ao efe ti vo per cen tu al uti li za do,
su je i tan do-se a de ve do ra ao ar bí trio
do ban co e as se gu ran do-se a pre pon -
de rân cia de um dos in te res sa dos no
ne gó cio, com des res pe i to à re gra do
art. 115 do Có di go Ci vil” (Ap. Cív. n.
97.000397-8, de São Mi guel do Oes -
te, rel. Des. Nel son Scha e fer Mar tins,
j. 24/2/1999).

“Ape sar de a ju ris pru dên cia ad -
mi tir a in ci dên cia da co mis são de per -
ma nên cia nos con tra tos ban cá ri os,
seu va lor não po de ser es ti pu la do ar -
bi tra ri a men te pe la ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra, por afron tar o dis pos to no art. 115
do Có d i  go Ci  v i l ”  (Ap.  Cív.  n .  
97.011938-0, de Anchi e ta, Des. Nil ton 
Ma ce do Ma cha do).

Não há ne gar, de ou tro vér ti ce,
que di ta co mis são afron ta o Có di go do 
Con su mi dor, no ta da men te no tan gen -
te aos prin cí pi os da boa-fé e do de ver
de in for ma ção (art. 6º, inc. III, CDC),
po is, co mo di to, a ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra não in for mou por que e co mo uti li za
mé to dos de cor re ção flu tu an tes, cu jos 
ín di ces so men te po dem ser apu ra dos
por in trin ca dos cál cu los.

Nes sa sen da, co lhe-se pre ce -
den te da Cor te: 

“A pre vi são pu ra e sim ples
acer ca da apli ca bi li da de  de co mis são
de per ma nên cia, des vin cu la da de
qual quer pa râ me tro cor re ci o nal, cons -
ti tui, por fi car ao ex clu si vo al ve drio do
ban co mu tu an te, cláu su la po tes ta ti va
não pas sí vel, po is, de exi gi bi li da de”
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(Ap. Cív. n. 97.001360-4, de Ta ió, rel.
Des. Elá dio Tor ret Ro cha, j. 2/6/1999).

Des sar te, dis pon do a ins ti tu i -
ção fi nan ce i ra da pos si bi li da de de fi -
xar seu pró prio ín di ce, com ba se em
in for ma ções de mer ca do a que não
tem aces so o con su mi dor, tam pou co
po den do en ten dê-las, é in dis cu tí vel a
ile ga li da de da co bran ça.

Di ga-se que o in ci so X do art. 51 
do CDC aco i ma de nu la a cláu su la que 
per mi te ao for ne ce dor, di re ta ou in di re -
ta men te, im por va ri a ções do pre ço de
ma ne i ra uni la te ral. Tam bém pe lo in ci -
so IV, do mes mo pre ce i to, são nu las as 
cláu su las que “es ta be le çam obri ga -
ções con si de ra das iní quas, abu si vas,
que co lo quem o con su mi dor em des -
van ta gem exa ge ra da ou se jam in com -
pa tí ve is com a boa-fé ou a eqüi da de”. 

Na dicção do Min. Ruy Rosado
de Aguiar Júnior, “a nulidade de pleno
direito, a que se refere o art. 51 do
Código de Defesa do Consumidor, é a 
nulidade do nosso Código Civil. Como 
tal, pode ser decretada de ofício pelo
juiz e alegada em ação ou defesa por
qualquer interessado, sendo a sanção 
jurídica prevista para violação do
preceito estabelecido em lei de ordem 
pública e interesse so cial” (Gervársio
dos Santos Júnior, op. cit.). 

Ger vá sio San tos Jú ni or, en fa ti -
zan do a ile ga li da de da exi gên cia,
aten ta pa ra o fa to de que a Lei n.
4.595/64 atri bu iu ao Con se lho Mo ne -
tá rio Na ci o nal a ta re fa ex clu si va men te 
ad mi nis tra ti va de, em no me do Esta -
do, co or de nar e con tro lar os flu xos
mo ne tá ri os de ma ne i ra uni for me e ge -
ral pa ra to dos os ban cos. 

Jun ta men te com o CMN, o
Ban co Cen tral tem exor bi ta do de su as 
fun ções emi nen te men te ad mi nis tra ti -

vas, ten do pas sa do a le gis lar so bre
ma té ria fi nan ce i ra por in ter mé dio de
re so lu ções, im pon do à so ci e da de de -
ve res e en car gos sem ba se le gal. O
egré gio Tri bu nal de Jus ti ça de São
Pa u lo já aver bou que ta is atos nor ma -
ti vos “não têm for ça de lei, e, me nos
ain da, po dem in frin gir dis po si ções le -
ga is que bem ou mal con ti nu am vi gen -
tes” (RT 425/146).

A co mis são de per ma nên cia foi
cri a da por uma des sas re so lu ções do
Ban co Cen tral (Res. n. 1.129 de 15/5/
86, Ba cen), com o fim es pe cí fi co de
per mi tir a co bran ça de re mu ne ra ção
in de ni za tó ria pe lo atra so do pa ga men -
to de dí vi da em di nhe i ro. 

Por is so, con clu iu o dig no ma -
gis tra do an tes ci ta do:

“Des sar te, a nor ma ad mi nis tra ti -
va que ins ti tu iu a co mis são de per ma -
nên cia é a to da evi dên cia ile gal, po is,
não tem res pal do em lei, bem co mo ao
lhe atri bu ir o ca rá ter de in de ni za ção mo -
ra tó ria afron ta ex pres sa dis po si ção do
art. 1.061 do Có di go Ci vil que es ta be -
le ce que as per das e da nos, nas obri -
ga ções de pa ga men to em di nhe i ro,
con sis tem nos ju ros de mo ra e cus -
tas, em pre ju í zo da pe na con ven- ci o -
nal” (SANTOS Jr., Ger vár sio. op. cit.).

Por derradeiro  em — tema de
correção monetária —, registre-se
precedente desta Corte em que,
afastada a incidência da comissão
de permanência, determinou-se em
substituição  a correção pelos índices
oficiais:

“Quanto à comissão de perma-
nência, a sua incidência é indevida se
cobrada conjuntamente com correção
monetária o que no caso ocorreu.
Contudo, desconhecem-se os crité-
rios para a sua apuração não sendo
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previstos razão pela qual a mesma
não pode incidir, devendo ser o débito 
reajustado pelos índices corretivos
em vigor e oficiais. 

“Dá-se por tan to pro vi men to
par ci al ao ape lo pa ra ex clu ir a atu a li -
za ção do dé bi to pe la co mis são de per -
ma nên cia, de ven do ser atu a li za do in -
te gral men te pe los ín di ces de cor re ção 
ofi ci a is pre vis tos” (Ap. Cív. n. 49.030,
de Pi nhal zi nho, rel. Des. Ansel mo Ce -
rel lo, j. 27/6/1995). 

Sen do as sim, da da a fla gran te
ile ga li da de de sua ins ti tu i ção, da im -
pos si bi li da de do con tro le de se us ex -
ces sos, im põe-se afas tá-la, cor ri gin -
do-se o dé bi to ex clu si va men te pe los
ín di ces ofi ci a is de cor re ção mo ne tá -
ria, pe lo Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao
Con su mi dor (INPC) da Fun da ção
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca (IBGE) — ór gão ofi ci al —,
co mo re i te ra da men te tem des ta ca do
o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

No jul ga men to do Re cur so
Espe ci al n. 206152/RJ, re la ta do pe lo
emi nen te Mi nis tro Edson Vi di gal, as -
se ve rou a ve ne ran da Cor te:

“A partir da vigência da Lei n.
8.213/91, os benefícios devem ser
reajustados mediante a aplicação do
INPC, adequado por se tratar de
índice oficial que espelha a real
variação do custo de vida dentro de
um determinado período” (STJ, 5ª
Turma, DJU 2/8/1999, pág.215,
grifou-se).

2.8. A ca pi ta li za ção de ju ros
de ve ser se mes tral, a te or do art. 5º do 
De cre to-Lei n. 413/69.

So bre o as sun to já fi cou as sen -
ta do:

“A capitalização dos juros,
segundo a Súmula 93 do Su pe rior Tri -
bu nal de Justiça, é perfeitamente
cabível nas notas de crédito comercial, 
in dus trial e ru ral, em decorrência da
legislação que as rege. No entanto,
deve ser semestral” (TJSC, Ap. Cív. n.
00.001148-7, de Seara, rel. Des.
Sérgio Paladino, j. 13/6/2000).

2.9. Ten do em vis ta que as ma -
té ri as apre ci a das de ofí cio por es ta
Câ ma ra fo ram aven ta das nos em bar -
gos, ape sar de in tem pes ti vos, fi xa-se
a ver ba ho no rá ria em 10% so bre o va -
lor atu a li za do da dí vi da (art. 20, § 4º,
do CPC) a fa vor do em bar gan te.

3. Em fa ce do ex pos to, ne ga-se 
pro vi men to ao re cur so e, de ofí cio, re -
duz-se a ta xa de ju ros pa ra 12% ao
ano e a mul ta con tra tu al pa ra 2%; ex -
clui-se a co mis são de per ma nên cia e
a uti li za ção da TR co mo fa tor de cor re -
ção mo ne tá ria, subs ti tu in do-a pe lo
INPC; au to ri za-se ape nas ca pi ta li za -
ção se mes tral de ju ros.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Trin da de dos San tos e Ma ria 
do Ro cio San ta Rit ta.

Florianópolis, 16 de agosto de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te e Re la tor. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 98.014365-9, DE PINHALZINHO

Re la tor: Des. Pedro Manoel Abreu

Embar gos à exe cu ção. Nota pro mis só ria. San ção do art.
1.531 do Có di go Ci vil. Apli ca ção que re cla ma ação pró pria. Li ti -
gân cia de má-fé. Não ve ri fi ca da. Infra ção à le gis la ção so bre mer ca -
do de ca pi ta is. Ino cor rên cia. Cor re ção pela pou pan ça. Nu li da de
de cre ta da de ofí cio. Subs ti tu i ção pelo INPC.

“A in ci dên cia da pe na li da de pre vis ta no art. 1.531 do Có di go
Ci vil re cla ma, em ra zão da sua gra vi da de, a com pro va ção da má-fé do
cre dor. A com pro va ção des sa má-fé é ma té ria es tra nha ao res tri to âm -
bi to dos em bar gos do de ve dor, exi gin do, para o seu re co nhe ci men to,
ação au tô no ma, prin ci pal men te quan do não ca rac te ri za da ela atra vés
de pro va ir re fra gá vel” (TJSC, Ap. Cív. n. 97.012398-1, de São José, rel. 
Des. Trin da de dos San tos).

A obri ga ção de cor ren te de nota pro mis só ria pode ser fir ma da 
en tre qua is quer pes so as, obe de ci do o dis pos to so bre a ca pa ci da de 
das par tes no di re i to ci vil.

É nula a es ti pu la ção de cor re ção mo ne tá ria pela pou pan ça,

uma vez que se tra ta de ín di ce de cap ta ção de re cur sos acres ci do de

ju ros.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
98.014365-9, da comarca de Pinhal -
zinho, em que são apelantes Astor
Inácio Mul ler e Claristeu Stertz e
apelado Natalino Zanco:

ACORDAM, em Qu ar ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar pro vi -
men to ao re cur so e de ofí cio afas tar a
in ci dên cia da pou pan ça, subs ti tu in do-a 
pelo INPC.

Cus tas le ga is.

1. Astor Iná cio Mul ler e Cla ris -
teu Stertz opu se ram em bar gos à exe -
cu ção que lhes mo ve Na ta li no Zan co,
fun da da em no ta pro mis só ria.

O MM. Juiz de Direito a quo
acolheu os embargos e declarou nula
a estipulação de juros por infringir o
limite constitucional. Porque nula,
desconsiderou a pactuação a
respeito, aplicando os juros legais de
6% ao ano. Condenou o embargado
ao pagamento de custas processuais
e honorários arbitrados em 10% do
valor da causa.

Em re cur so de ape la ção, os
em bar gan tes re que re ram a apli ca ção
do art. 1.531 do Có di go Ci vil. Re pi sa -
ram os ar gu men tos dos em bar gos pa -
ra exi gir con de na ção do exe qüen te
por li ti gân cia de má-fé. Adu zi ram es tar 
a má-fé com pro va da, ten do-se em vis -
ta co bran ça de ju ros ex tor si vos e in -

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 123

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



fra ção à “le gis la ção do Mer ca do de
Ca pi ta is”.

O ape la do apre sen tou con -
tra-ra zões, sus ten tan do a ma nu ten -
ção da sen ten ça. 

2. Ne ga-se pro vi men to ao re -
cur so.

2.1. Da apli ca ção da san ção do 
art. 1.531 do Có di go Ci vil. 

A ma té ria não é pas sí vel de
aná li se em se de de em bar gos à exe -
cu ção. É en ten di men to des te Pre tó rio
que a con de na ção pe lo art. 1.531 exi -
ge a com pro va ção de má-fé, ati vi da de 
emi nen te men te cog ni ti va, a exi gir
ação au tô no ma.

Assim, ex trai-se da ju ris pru dên -
cia:

“Pa ra a apli ca ção do art. 1.531
do Có di go Ci vil bra si le i ro mis ter a
com pro va ção ir re fra gá vel do do lo do
exe qüen te que co bra ju di ci al men te
quan tia já pa ga. Não evi den ci a da,
con tu do, a in ten ção le si va ao pa tri mô -
nio do de ve dor, não há co mo in fli -
gir-lhe a pe na li da de ali pre vis ta. Ade -
ma is, con so an te re i te ra da men te tem
de ci di do es te co len do Pre tó rio, a im -
po si ção do in di gi ta do dis po si ti vo re -
cla ma ação au tô no ma” (TJSC, Ap.
Cív. n. 97.007391-7, de Cri ci ú ma, rel.
Des. Orli Ro dri gues).

2.2. Res ta in com pro va da a ale -
ga ção de li ti gân cia de má-fé por par te
do exe qüen te.

A ma té ria não é sim ples, e seu
en ten di men to vem so fren do ex pres si -
vas mo di fi ca ções di an te da evo lu ção
no cam po da her me nêu ti ca ju rí di ca. 

No en si na men to de Oví dio
Bap tis ta:

“Se gun do dis põe o art. 17, re -
pu ta-se li ti gan te de má-fé aque le que
de du zir pre ten são ou de fe sa con tra
tex to ex pres so de lei ou fa to in con tro -
ver so. O es ta tu to da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil dis põe, em seu art.
34, inc. VI, cons ti tu ir in fra ção dis ci pli -
nar ‘ad vo gar con tra li te ral dis po si ção
de lei, pre su min do-se a boa-fé quan do 
fun da men ta do na in cons ti tu ci o na li da -
de, na in jus ti ça da lei ou em pro nun ci a -
men to ju di ci al an te ri or’. Su põe-se que
a lei te nha sem pre uni vo ci da de de
sen ti do, o que é ri go ro sa men te fal so.
A her me nêu ti ca con tem po râ nea, por
se us ma is ex pres si vos re pre sen tan tes, 
ad mi te que a nor ma le gal te nha su fi -
ci en te aber tu ra se mân ti ca, ca paz de
ad mi tir do is ou ma is mo dos le gí ti mos
de in ter pre tá-la, o que tor na, sob o
pon to de vis ta prá ti co, ta re fa ex tre ma -
men te ár dua o re co nhe ci men to de que
a par te es te ja a pos tu lar con tra o tex to
ex pres so de lei” (Co men tá ri os ao Có di -
go de Pro- ces so Ci vil. São Pa u lo, Re -
vis ta dos Tri bu na is, 2000, vol.1, págs.
112/113).

A dis po si ção so bre li ti gân cia de
má-fé pre vis ta no Có di go de Pro ces so
Ci vil exis te pa ra co i bir a ten ta ti va da
uti li za ção do Po der Ju di ciá rio pa ra fins
es cu sos. O Ju di ciá rio, atu an do na
com po si ção de uma li de, de ci de qua is
me di das de vem ser to ma das em obe -
diên cia aos pa râ me tros le ga is, nu ma
si tu a ção em que am bas as par tes ale -
gam es tar o di re i to lhe atri bu in do ra -
zão, em pre ju í zo da ou tra. É evi den te
que em tal si tu a ção a par te per de do ra
na ação so fre rá a de cla ra ção de es tar
sua ar gu men ta ção em opo si ção ao Di -
re i to. Po rém, de ter mi nar-lhe san ção
por li ti gân cia de má-fé por que, di an te
do tex to le gal, sua ar gu men ta ção su -
cum biu à da par te con trá ria, se ria, em
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úl ti ma aná li se, re pri mir o aces so à Jus -
ti ça.  A apli ca ção da san ção pre vis ta
no art. 18 exi ge, por tan to, evi den te ca -
rac te ri za ção da má-fé do li ti gan te.

No ca so em te la, o exe qüen te
vem cobrar dí vi da fun da da em no ta
pro mis só ria. Em sen ten ça, fo ram re du -
zi dos os ju ros, uti li zan do-se do li mi te
cons ti tu ci o nal de ju ros pa ra de cla rar
nu la a es ti pu la ção de 2% ao mês.

Ora, a dis cus são so bre a le ga li -
da de dos en car gos é ma té ria ab so lu -
ta men te con tro ver ti da na ju ris pru dên -
cia e na dou tr i  na. Embo ra se ja
tam bém o en ten di men to des ta Câ ma -
ra a sub mis são dos con tra tos de cré -
di to ao li mi te cons ti tu ci o nal de ju ros, a
co bran ça de ju ros de 2% — aci ma do
li mi te le gal, é cer to — não ca rac te ri za, 
por si só, a má-fé do cre dor.

2.2.1. Não pros pe ra a ale ga ção
de que o ape la do es ta ria pra ti can do
ati vi da des le gal men te re ser va das às
ins ti tu i ções fi nan ce i ras. Não in frin ge
em qual quer as pec to o or de na men to
ju rí di co a fir ma ção de pro mis só ria en -
tre par ti cu la res. Tan to me nos se tem aí 
ca rac te ri za da a má-fé do exe qüen te. 

 Não é des pi ci en do lem brar o
con ce i to so bre no ta pro mis só ria, na li -
ção de Fran Mar tins:

“Entende-se por nota promissó- 
ria a promessa de pagamento de certa 
soma em dinheiro, feita, por escrito,
por uma pessoa, em fa vor de outra, ou 
à sua ordem” (Títulos de Crédito. 11.
Ed. Rio de Ja neiro, Forense, 1995,
vol. 1, pág. 377).

A le gis la ção per ti nen te às no -
tas pro mis só ri as é re gu la da nos De -
cre tos ns. 2.044, de 1908, e 57.663,
de 1966. Ne nhum dos dis po si ti vos de
ta is di plo mas res trin ge a emis são de
pro mis só ri as ex clu si va men te às ins ti -

tu i ções fi nan ce i ras. Tra ta-se de pro-
messa de pa ga men to, po den do a obri -
ga ção fir mar-se en tre qua is quer par ti -
cu la res.

 Na pre ci são de Pon tes de Mi -
ran da:

“Nenhuma dificuldade apresen- 
ta a capacidade de direito no tocante
às notas promissórias. Quem quer
que tenha capacidade de direito, em
geral, a tem para a assunção de vin-
culações cambiárias, quaisquer, em
notas promissórias. Se bem que se
trate de título comercial e de dívidas
comerciais, não é de mis ter que
comerciante seja o obrigado (aliter
quanto às duplicatas mercantis). Tam- 
pouco, o tit u lar dos direitos oriundos
dos títulos cambiários” (Tratado de
Direito Cambiário. Campinas: Book -
seller, 2000, vol.II, pág .77).

3. Afas ta-se, de ofí cio, a in ci -
dên cia da pou pan ça co mo ín di ce de
cor re ção mo ne tá ria, pa ra subs ti tuí-la
pe lo INPC.

Pre ten de o em bar ga do, co mo
se lê na exe cu ci o nal, ver o va lor da dí -
vi da cor ri gi do em con for mi da de com
os ga nhos da pou pan ça.

A pou pan ça é me di da com ba -
se na ta xa re fe ren ci al, acres ci da ain da 
de ju ros. “Os de pó si tos são re mu ne ra -
dos a uma ta xa de ju ros de 0,5% ao
mês, apli ca da so bre os va lo res atu a li -
za dos pe la TR — Ta xa Re fe ren ci al,
cre di ta da men sal men te a ca da dia
limite”.

A imprestabilidade da TR como
índice de correção monetária é matéria 
de reiteradas decisões desta Câmara.
A questão é resolvida ex officio,
evitando assim omissão do julgado
sobre o tema bem como eventuais
questionamentos posteriores. 

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 125

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



Con so an te a en si nan ça de Le ni -
ce Sil ve i ra Mo re i ra, “a one ro si da de das
dí vi das ban cá ri as se re ve la não só com
os ju ros ex tor si vos e a ca pi ta li za ção
in de vi da, co mo tam bém se re fle te na
in ci dên cia de ín di ces de atu a li za ção
mo ne tá ria inap tos pa ra re fle tir a des va -
lo ri za ção da mo e da. É o ca so da uti li za -
ção da TR (Ta xa Re fe ren ci al) e da TBF
(Ta xa Bá si ca Fi nan ce i ra) co mo in de xa -
do res, já que se cons ti tu em pe la Ta xa
Mé dia Pon de ra da da Re mu ne ra ção
dos De pó si tos Fi xos Cap ta dos por Ban -
cos Pri va dos (CDB/RDB)” (apud  Lu iz
Cláu dio Bar re to Sil va, O Con su mi dor
nos Tri bu na is. Le me, LED Edi to ra de
Di re i to, 1999, pág. 32).

Cas sio M. C. Pen te a do Jú ni or,
em bo ra de fen da a le ga li da de da uti li -
za ção da TR co mo ín di ce de cor re ção
mo ne tá ria, pre le ci o na que se tra ta de
“um ín di ce ori gi na do, em es sên cia, do 
mer ca do fi nan ce i ro, va le di zer, da re -
mu ne ra ção de in ves ti men tos ou dos
tí tu los da dí vi da pú bli ca, re fle tin do —
a ca da mês — o ga nho mé dio dos in -
ves ti do res nes ses pa péis” (A ta xa re -
fe ren ci al, es sa in com pre en di da... Re -
vis ta de Di re i to Ban cá rio, do Mer ca do
de Ca pi ta is e da Arbi tra gem, São Pa u -
lo, vol. 9, pág. 273, jul./set. 2000). 

A to da evi dên cia, é ín di ce de
cap ta ção de re cur sos fi nan ce i ros ou,
ma is pro pri a men te, re tra ta as os ci la -
ções do cus to pri má rio de cap ta ção
dos de pó si tos a pra zo fi xo e, lo go,
con fli ta com o sis te ma de pro te ção ao
con su mi dor. É, po is, re mu ne ra ção de
re cur sos apli ca dos no mer ca do fi nan -
ce i ro, o que sig ni fi ca di zer ju ros.

A Lei n. 8.177/91, que a insti-

tu iu,  expressa com ni t idez sua

natureza: “O Banco Cen tral do Brasil

divulgará Taxa Referencial — TR,

calculada a partir da remuneração

men sal média líquida de impostos,

dos depósitos a prazo fixo captados

nos bancos comerciais, bancos de

investimentos, bancos múltiplos com

carteira comercial ou de investi-

mentos, caixas econômicas, ou dos

títulos públicos federais, estaduais e

municipais” (art .  1º).(gr i fou-se).

Estampa, portanto, a dinâmica do

mercado financeiro e suas vi cis si -

tudes, de modo que não é de causar

espécie se apresentar percentuais

elevados mesmo em períodos de

estabilidade monetária; tem seu valor

at re lado a fa tores econômicos

atinentes às entidades financeiras,

alheios ao valor de troca da moeda.

Na ensinança de Márcio Mello

Casado, “é abusiva a utilização de

indexadores que não representam a

verdadeira perda de poder aquisitivo

da moeda, visto que, além de corrigir,

remuneram o dinheiro, sem que isso

seja informado aos clientes. (...) São

eles: TR, TBF, TJPL, Anbid, CDI,

Andima, CDB.

“A TR foi criada através da

Medida Provisória 294, de 31 de ja -

neiro de 1991, transformada na Lei n.

8.177, de 1º de março de 1991,

estabelecendo sua forma de cálculo a

partir da remuneração men sal média

dos depósitos a curto prazo fixo,

captados nas agências dos bancos

comerciais de investimento e múltiplos

com carteiras comerc ia is  e de

investimentos. O Ministério da Econo-

mia, Fazenda e Planejamento, na

Cartilha Explicativa sobre a TR, (...) ao 

t ra tar  do tema ‘des indexação’ ,

afirmou, textualmente, que a TR não é 

indexador, mas sim um tipo de taxa de 

juros, in verbis: ‘2. A criação da TR
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significa apenas uma mudança de

nome do BTN? Não. Enquanto a

variação do BTN refletia a inflação

passada,  gerando componente

inercial inflacionário, a TR é um tipo

de taxa de juros que baseia-se (sic)

nas taxas de mercado, incorporando a 

expectativa dos agentes econômicos

sobre a remuneração futura dos ativos

financeiros’" (Proteção do Consumidor

de Crédito Bancário e Financeiro. São

Paulo, Revista dos Tribunais, 2000,

págs. 160/1).

Se a ilação necessária é de que 

a TR não é fator de correção mone-

tária, descabe invocar o voluntarismo

para justificar sua incidência. Não se

di verge, aqui, en tre o emprego de um

ou outro índice de correção; de bate-

se sobre a possibilidade de adoção de 

um in dex que não é de correção mo-

netária como se o fosse. Deixar a

matéria ao inteiro sabor de uma

ilusória autonomia da vontade seria

assentir que os pactuantes — nota-

damente o mais forte — pudessem,

por estipulação contratual, alterar

contratualmente a verdade dos fatos,

transmutando em correção monetária

o que é remuneração de cap i tal.

Não obs tan te ha ja de sin te li-
gên ci as, a ju ris pru dên cia ten de a
desqua li fi car a TR co mo ín di ce de
cor re ção mo ne tá ria, mor men te após
o jul ga men to da Ação Di re ta de
Incons ti tu ci o na li da de n. 493-0—DF:

“A ta xa re fe ren ci al (TR) não é
ín di ce de cor re ção mo ne tá ria, po is,
re fle tin do as va ri a ções do cus to pri -
má rio da cap ta ção dos de pó si tos a
pra zo fi xo, não cons ti tui ín di ce que re -
fli ta a va ri a ção do po der aqui si ti vo da
mo e da” (rel. Min. Mo re i ra Alves, j.
28/2/92).

“Ca rac te ri za-se o ex ces so de
exe cu ção se de mons tra das qua is quer 
das hi pó te ses pre vis tas no art. 743 do
Có di go de Pro ces so Ci vil. A TR — ta -
xa re fe ren ci al — a exem plo da ‘Ta xa
Anbid’ — não é ín di ce de cor re ção
mo ne tá ria, pos to que re fle te uma mé -
dia das va ri a ções do cus to pri má rio de 
cap ta ção dos de pó si tos ban cá ri os a
pra zo fi xo pe los ban cos ou tí tu los pú -
bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is,
co mo pre vis to no art. 1º da Lei n.
8.177/91” (STJ, REsp n. 47.146-0, rel.
Min. Ruy Ro sa do de Agui ar).

“Pro ces su al ci vil. Li qui da ção de 
sen ten ça. Cor re ção mo ne tá ria. TR.
Impres ta bi li da de. Cor re ção mo netá -
ria. Índi ce de ja ne i ro de 1989. Infla ção
re al. Côm pu to.

“A ta xa re fe ren ci al de ju ros — TR 
— não é ín di ce de cor re ção mo ne- tá ria
e, por tan to, co mo tal não po de ser uti li -
za da, de ven do ser ado ta do o INPC co -
mo fa tor de cor re ção” (STJ, REsp n.
56.117-5—RJ, rel. Min. Ce sar Asfor
Ro cha, in DJ de 20/3/95).

“Ci vil — Inde ni za ção — Atu a li za -
ção — Índi ce apli cá vel — Aci den te de
trân si to — Ho no rá ri os advo ca tí ci os.

“Aci den te de trân si to — Da nos
ma te ri a is pa gos por che ques pré-da-
ta dos — Pro tes to dos tí tu los — Ju ros
e cor re ção mo ne tá ria — Ho no rá ri os — 
IPC e INPC (ex clu são da TR).

“III — O di re i to pre to ri a no não
ad mi te a ta xa re fe ren ci al (TR) co mo
ín di ce de re a jus te do po der re al da
mo e da, sen do cer to que es te de ve ce- 
der lu gar em prol do ín di ce de pre ços
( IPC ou INPC)”  (STJ,  REsp n.
65.932-0—SP, rel. Min. Wal de mar
Zve i ter, in DJ de 5/8/96).

“Correção monetária. Conta de

liquidação.
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“A par tir do ad ven to da Lei n.
8.177/91, a cor re ção mo ne tá ria do dé -
bi to de ve ser fe i ta não pe la TR, mas
pe los ín di ces do INPC” (STJ, REsp n.
57.272-0—SP, rel. Min. Antô nio Tor -
reão Braz, in DJ de 29/5/95).

“A TR não é ín di ce de cor re ção
mo ne tá ria, uma vez que não re fle te a
va ri a ção de cus to de vi da, achan -
do-se atre la da à cap ta ção de de pó si -
tos ban cá ri os. Pre ce den tes” (STJ,
REsp n. 38.660, rel. Min. Adhe mar
Ma ci el, in DJ de 7/2/94).

“Embar gos do de ve dor — Exe -
cu ção de tí tu lo ex tra ju di ci al — Con tra -
to de ca pi tal de gi ro — Exces so de
exe cu ção — Cor re ção mo ne tá ria —
Uti li za ção da TR co mo fa tor de in de -
xa ção — Inad mis si bi li da de — Ju ros
re mu ne ra tó ri os — Art. 192, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral — Nor ma que
de pen de de re gu la men ta ção — Ape -
la ção par ci al men te pro vi da — Re cur -
so ade si vo pro vi do.

“A TR — ta xa re fe ren ci al — a
exem plo da ta xa Anbid — não é ín di ce 
de cor re ção mo ne tá ria, pos to que re -
fle te uma mé dia das va ri a ções do cus -
to pri má rio de cap ta ção dos de pósi tos 
ban cá ri os a pra zo fi xo pe los ban cos
ou tí tu los pú bli cos fe de ra is, es ta du a is
e mu ni ci pa is, co mo pre vis to no art. 1º
da Lei n. 8.177/91.

“Não exis tin do en tre os ele-
men tos de sua apu ra ção cor re la ção
con cre ta e ne ces sá ria com a efe ti vi-
da de dos pre ços ge ra is de bens, mer -
ca do ri as e ser vi ços e ou tros compo -
nen tes da eco no mia que re tra tam a va -
ri a ção do cus to de vi da, tem-se um
ín di ce des com pro me ti do com a re a li -
da de in fla ci o ná ria do pa ís, e por tan to,
sua in di gên cia, ina de qua ção e im pro -
pri e da de pa ra re com por o po der aqui -

si ti vo da mo e da tor nam-se ir re tor quí ve -
is e ne gam vi gên cia ao co man do emer -
gen te da Lei n. 6.899/81. Ca so con trá -
rio, ocor re ria de for ma ine xo rá vel e
ab sur da, que em pe río dos de in fla ção
con ti da ou de fla ci o ná ri os, apli car-se-ia
uma ‘cor re ção mo ne tá ria’ me ra men te
fan ta si o sa, in de vi da e ile gal, ma ni -
festa da men te le si va ao de ve dor e ca -
racte ri za do ra de en ri que ci men to ilí ci to
do cre dor já que os cus tos de cap ta ção 
se ri am sem pre po si ti vos.

“Sob ou tro fo car, a exis tên cia
de pre vi são con tra tu al a ins ti tu in do co -
mo in de xa dor, par ti cu lar men te em
con tra to ban cá rio, re ve la-se, além de
im pró pria, in ju rí di ca, por quan to sen do
a TR (as sim co mo a ta xa Anbid) ín di ce 
su je i to à in ter fe rên cia dos es tabe le ci -
men tos de cré di to, não po de pre va le -
cer a cláu su la que de i xa a fi xa ção do
mú tuo ao ta lan te de uma das par tes,
va le di zer, do pró prio ban co, a te or do
art. 115 do Có di go Ci vil.

“Ain da, ten do-se em con side ra -
ção que tal ín di ce re fle te — em ver da -
de — cus to mé dio de cap ta ção de de -
pó si tos ban cá ri os, va le di zer, ju ros,
ter-se-ia que apli cá-lo, a pretex to e
dis far ça do de in de xa dor in fla ci o ná rio,
ca rac te ri za ria ana tocis mo, por via dis -
si mu la da, já que os ju ros tam bém in ci -
di ri am sob ru bri ca es pe cí fi ca so bre va -
lo res as sim cor ri gi dos” (TJPR, Ap.
Cív. n. 6.432, j. 6/2/96).

“Cé du la de cré di to ru ral —
Admis si bi li da de da ca pi ta li za ção de
ju ros men sal men te — TR co mo in de -
xa dor — Inad mis si bi li da de — Lei n.
8.177/91, art. 1º.

“Ta xa re fe ren ci al — a exem plo
da ta xa Anbid — não se cons ti tui em
ín di ce de cor re ção mo ne tá ria, pos to re- 
fle tir uma mé dia das va ri a ções do cus -
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to pri má rio de cap ta ção dos de pó si tos
ban cá ri os, a pra zo fi xo, pe los ban cos,
ou tí tu los pú bli cos fe dera is, es ta du a is
e mu ni ci pa is, con for me pre vis to no art.
1º da Lei n. 8.177/91. Ade ma is, cons ti -
tui cláu su la po tes ta ti va em con tra tos
ban cá r i  os” (TAPR, Ap. Cív.  n.
0100103-8, de Pon ta Gros sa, rel. Cu -
nha Ri bas, j. 8/4/97, in DJPR de
30/5/97).

“Cor re ção mo ne tá ria — Inde ni-
za ção — Ple i te a da cor re ção mo ne tá ria
pe la TR — Inad mis si bi li da de — Re cur-
so par ci al men te pro vi do. A con ta se rá
cor ri gi da to dos os me ses até efe ti vo pa -
ga men to pe lo INPC e não co mo pre ten -
di do, pe la TR, por ser ta xa de ju ros e
não de cor re ção” (TJSP, Ap. Cív. n.
176.626-2, de Ita ti ba, rel. Mar cus Vi ni -
ci us, j. 22/10/91).

“Embar gos do de ve dor. Índi ce
de cor re ção mo ne tá ria.

“Embo ra no tí tu lo es te ja pre-
vis ta a TR, co mo fa tor de cor re ção,
de ve ser subs ti tu í da pe lo INPC, se for
su ge ri do pe lo de ve dor.

“A in fla ção é a ra zão da exis-
tên cia da cor re ção mo ne tá ria, o que de -
ter mi na se jam igua is, ou o ma is apro xi -
ma do pos sí vel, os res pec ti vos per cen -
tu a is. Não tem a na tu re za de cor re ção
mo ne tá ria o ín di ce que não es ti ver ba -
se a do no fe nô me no in flaci o ná rio, pe lo
que o ín di ce de cor re ção não po de ser
fi xa do por lei ou ser ob je to de con tra to.
Se o for, de i xa de ser cor re ção e pro duz 
en rique ci men to in de vi do de um ou ou -
tro dos contra tan tes, ge ral men te o ma is 
há bil ou ma is po de ro so eco no mi ca-
men te” (TARS, Ap. Cív. n. 196236699,
de Ca cho e i ra do Sul, rel. Gas par Mar -
ques Ba tis ta, j. 6/8/97).

“Em uma eco no mia in fla ci o ná-
ria, a cor re ção mo ne tá ria ape nas atu a li -
za o va lor in trín se co da mo e da cor ro í -
do pe la in fla ção, re pon do seu va lor. A
cor re ção mo ne tá ria de ve ser apli ca da
ain da que não ha ja lei a pre ven do. A
ta xa re fe ren ci al — TR — tem ca rá ter
pu ra men te re mu ne ra tó rio, re mu ne ra o 
ca pi tal, não sen do ín di ce de atu a li za -
ção mo ne tá ria” (TRF, 1ª Re gião, Ap.
Cív. n. 950110448-6/DF, rel. Tou ri nho
Ne to, in DJU de 24/8/95).

Há precedentes deste Tri bu nal: 

“Comercial — Cédula de cré-

dito ru ral — Correção monetária pelo

INPC — Inacumulatividade com taxa

de permanência — Embargos aco-

lhidos para extinguir a execução —

Recurso provido — Precedentes juris-

prudenciais.

‘Com o jul ga men to da ADIn
959-1/DF (li mi nar), tor nou-se im pos-
sí vel a uti li za ção da TR co mo pa drão
de cor re ção mo ne tá ria; to da via, a sua
ina pli ca bi li da de não im por ta na su pres -
são da atu a li za ção do va lor da mo e da
em fa ce da cor ro são in fla cioná ria; ip so
fac to a ado ção do IPC co mo ín di ce
subs ti tu ti vo se afi gu ra adequa da, pos to 
ser es te o co e fi ci en te ado ta do, in clu si -
ve nos Tri bu na is Su pe ri o res’ (Ap. Cív.
n. 45.710 da co mar ca de Xan xe rê, rel.
Des. Eder Graf)” (Ap. Cív. n. 48.920,
de São Fran cis co do Sul, rel. Des.
Ama ral e Sil va, in DJSC de 26/10/95).

“Se di men tou-se o en ten di men-

to de que, por es pe lhar ape nas as va -

ri a ções do cus to pri má rio de cap ta-

ção dos de pó si tos a pra zo fi xo, a Ta xa 

Re fe ren ci al (TR), bem co mo as sim a

Ta xa Re fe ren ci al Diá ria (TRD) não se

cons ti tu em em ín di ces de re a jus ta -

men to do po der re al da moeda, sen do
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ve da da, por is so mes mo, a sua uti li za -

ção co mo fa to res atu a li za tó ri os dos cré -

di tos, in clu si ve os tri bu tá ri os. Pa ra tal fi -

na li da de, o ín di ce re co men da do é o

IPC, do IBGE” (Ap. Cív. n. 52.346, de

Cri ci ú ma, rel. Des. Trin da de dos San -

tos, in DJSC de 20/9/96).

“Ta xa Re fe ren ci al — Ina pli cabi li -

da de, por não in di car a des valo ri za ção

da mo e da. Subs ti tu i ção do INPC.

“Ante o jul ga men to, pe lo Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, da in consti tu ci o -
na li da de da uti li za ção da TR co mo fa tor 
de atu a li za ção mo ne tá ria, a ma té ria já
não ma is com por ta gran des dis cus -
sões, subs ti tu in do-se o ín di ce pe lo
INPC” (Ap. Cív. n. 99.000148-2, de Blu -
me nau, rel. Des. Car los Pru dên cio, j.
1º/6/99).

Haure-se do acórdão:

“O en ten di men to de que a Ta xa
Re fe ren ci al se ria ad mis sí vel apresen -
ta-se con tra di tó rio, po is, se o funda -
men to pa ra o re co nhe ci men to da in -
cons ti tu ci o na li da de da Ta xa Re fe-
ren ci al co mo ín di ce de cor re ção mo ne -
tá ria é o fa to de o mes mo ge rar um bis
in idem por que re mu ne ra também o
ca pi tal não ve jo co mo a es tipu la ção,
di ta vo lun tá ria, en tre a insti tu i ção fi -
nan ce i ra e o cli en te pos sa afas tar es sa 
ca rac te rís ti ca.

“Ora, o pac ta sunt ser van da
não po de ar car o prin cí pio da le ga li-
da de. E is so ocor re ria se se ad mi tis se
que as par tes acor das sem cláu su las
re co nhe ci das co mo in cons ti tu ci o na is

ou cláu su las ile ga is por de ter mi na ção
do Co de con, pe lo Có di go Ci vil e ou -
tros di plo mas”.

A re mu ne ra ção pe la pou pan ça, 
sig ni fi can do in ci dên cia de 0,5% ao
mês so bre a TR, es tá mu i to dis tan te
de re fle tir a des va lo ri za ção da mo e da. 
Não po de por tan to ser es ta be le ci da
co mo fa tor de cor re ção mo ne tá ria.
Impõe-se afas tá-la, cor ri gin do-se o
dé bi to ex clu si va men te pe los ín di ces
ofi ci a is de cor re ção mo ne tá ria, pe lo
Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su -
mi dor (INPC) da Fun da ção Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE) — ór gão ofi ci al —, co mo re i te -
ra da men te tem des ta ca do o Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça.

4. Em fa ce do ex pos to, ne -
ga-se pro vi men to ao re cur so e afas -
ta-se, de ofí cio, a in ci dên cia da cor re -
ção pe la pou pan ça, pa ra subs ti tuí-la
pe lo INPC.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos. Srs. 
Des. Trin da de dos San tos e Ma ria do
Ro cio Luz San ta Rit ta.

Florianópolis, 9 de agosto de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te e Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 00.009522-2, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Pedro Manoel Abreu

Com pra e ven da de au to mó vel. Ali e na ção fi du ciá ria. Res tri -
ção des co nhe ci da do com pra dor. Ven de dor e ins ti tu i ção fi nan ce i ra.
Infrin gên cia ao prin cí pio da boa-fé ob je ti va. Li ti gân cia de má-fé.
Abu so do di re i to de re cor rer. Ino cor rên cia.

O di re i to con tem po râ neo é pa u ta do pelo prin cí pio da boa-fé
ob je ti va, que im põe os de ve res de le al da de, li su ra e re ti dão, tu te lan do a
con fi an ça dos en vol vi dos na re la ção obri ga ci o nal. Di fe ren te men te da
boa-fé sub je ti va, não re quer o ele men to “in ten ção”, pa u tan do-se pe las
ca rac te rís ti cas do bo nus pa ter fa mi li as.

Se com pra dor de veículo automotor é ludibriado por situação
causada en tre vendedor e instituição financeira, os deveres anexos
ao princípio da boa-fé restam violados. A solução não pode ser outra 
que não a de se tu te lar a confiança de quem agiu em conformidade
com os padrões médios exigíveis, no caso, o com pra dor.

Fere o princípio da boa-fé a instituição financeira que
pré-data documento, levando terceiro de boa-fé a erro, assim como
quando deixa de levar a registro contrato de alienação fiduciária.

“Para a proteção do terceiro adquirente de boa-fé, é
indispensável o registro da alienação fiduciária no ofício de títulos e
documentos e no certificado expedido pela repartição de trânsito”
(Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr.).

Não configura litigância de má-fé a utilização moderada dos

recursos. Para tal é necessária a evidente deslealdade, a resistência

injustificada.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
00.009522-2, da comarca da Cap i tal, 
em que é apelante Banco Sudameris
Brasil S.A., sendo apelado Altair Acorde
e interessado Claudionor Pereira:

ACORDAM, em Quarta Câmara
Civil, por votação unânime, negar
provimento ao recurso.

Cus tas de lei.

1. Alta ir Acor de aju i zou ação de
anu la ção de ato ju rí di co em fa ce de
Ban co Su da me ris Bra sil S.A. e Clau-
dionor Pe re i ra, sus ten tan do ter ad qui ri -
do um au to mó vel Vec tra do se gun do
réu.

Ale gou que en tre gou em pa ga -
men to um ve í cu lo Ôme ga, ma is R$
6.000,00, ten do re ce bi do cer ti fi ca do
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de re gis tro e li cen ci a men to do Vec tra,
com o cam po ob ser va ções pre en chi -
do com a in for ma ção “sem res tri ções”.

Infor mou que, quan do já es ta va
na pos se do au to mó vel, re ce beu do me -
di a dor do ne gó cio ou tro cer ti fi ca do, des -
sa vez com re gis tro de ali e na ção fi du ciá -
ria ao Ban co Su da me ris, pri me i ro réu. 

Sa li en tou que a ali e na ção fi du -
ciá ria foi re gis tra da no mes mo dia da
no ta fis cal de sa í da do ve í cu lo, en ten -
den do evi den ci ar-se, por es se mo ti vo, 
si mu la ção de ne gó cio ju rí di co, ten do
em vis ta a im pos si bi li da de de, na da ta 
em que foi ti ra da a no ta fis cal, ser re a -
li za da ali e na ção fi du ciá ria. Adi ci o nou
que tal ne gó cio fo ra fir ma do em fa vor
do Ban co Su da me ris pe lo se gun do
réu em subs ti tu i ção ao ve í cu lo ini ci al -
men te ali e na do, um Tem pra.

Em sua con tes ta ção, o se gun -
do réu, Cla u di o nor Pe re i ra, as se ve rou 
que ini ci al men te a ga ran tia re ca ía so -
bre um Tem pra e que, pos te ri or men te, 
te ve que subs ti tuí-la pe lo Vec tra ali e -
na do ao au tor em vis ta da de vo lu ção
do pri me i ro ve í cu lo (o Tem pra). Ou
se ja, o em prés ti mo era ga ran ti do por
um Tem pra e, a pe di do do mu tuá rio
(Cla u di o nor Pe re i ra), foi tal ga ran tia
subs ti tu í da pe lo Vec tra.

Dis se que a da ta da ali e na ção
é a mes ma da no ta fis cal em vir tu de
da pra xe ban cá ria.

O primeiro réu, Banco Suda-
meris Brasil S.A., argumentou que a
lesão foi levada a cabo pelo mediador
do negócio e que não há como lhe ser
imputada a responsabilidade, pois
cabia ao autor e ao segundo réu, na
transação, verificar a documentação
apresentada.

Ale gou que pa ra va ler con tra
ter ce i ros a ga ran tia só re quer o re gis -
tro no De tran.

O Dr. Ju iz de Di re i to jul gou pro -
ce den te em par te o pe di do, de cla ran -
do a ine fi cá cia da ali e na ção fi du ciá ria
em fa ce do au tor. Con de nou os réus
ao pa ga men to de 15% so bre o va lor
da ca u sa a tí tu lo de des pe sas pro ces -
su a is e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os.

Irre sig na do com a pres ta ção ju -
ris di ci o nal, o pri me i ro de man da do
apre sen tou re cur so de ape la ção. Sus -
ten tou que os atos fo ram pra ti ca dos
de má-fé uni ca men te pe lo se gun do
réu, Cla u di o nor Pe re i ra, de ven do a
ins ti tu i ção fi nan ce i ra ser ex clu í da de
qual quer res pon sa bi li da de.

Dis se que a pré-da ta ção do
con tra to de adi ta men to na subs ti tu i -
ção do bem ga ran ti do foi fru to de en -
ga no de fun ci o ná rio da ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra, não con fi gu ran do má-fé ou
con lu io en tre as par tes. Sa li en tou tam -
bém que tal equí vo co não re ti ra a pro -
pri e da de do ban co so bre o au to mó vel.

Afir mou que não po de ria o ma -
gis tra do de cla rar a ine fi cá cia do con -
tra to de ali e na ção fi du ciá ria em re la -
ção a ter ce i ros, em vis ta de o pró prio
fun ci o ná rio en car re ga do des ses con -
tra tos, em seu de po i men to, ter di to ser 
es ta a pra xe do ban co.

Em con tra-ra zões o ape la do
sus ten tou que os con tra tos de ali e na -
ção fi du ciá ria, pa ra va le rem con tra ter -
ce i ros, de vem ser re gis tra dos no car -
tó rio de tí tu los e do cu men tos.

Sa li en tou a li ti gân cia de má-fé
do ape lan te, por abu so do di re i to de
re cor rer.

2. Ne ga-se pro vi men to ao re -
cur so.
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2.1. Tra ta-se de ape la ção cí vel
in ter pos ta con tra sen ten ça que, em
se de de ação de anu la ção de ato ju rí -
di co, de cla rou ine fi caz o con tra to de
ali e na ção fi du ciá ria em fa ce do au tor.

Em pri me i ro lu gar, cum pre in di -
car o con ce i to do prin cí pio da boa-fé no
atu al or de na men to ju rí di co bra si le i ro.

O prin cí pio da boa-fé ge ral men -
te tem du as acep ções. Na acep ção
sub je ti va, a boa-fé in di ca um ca rá ter
in ter no e psi co ló gi co da von ta de, to -
ma do em con si de ra ção uni ca men te o
su je i to. Fer nan do No ro nha en si na ser
um “es ta do de ig no rân cia so bre as ca -
rac te rís ti cas da si tu a ção ju rí di ca que
se apre sen ta, sus ce tí ve is de con du zir
à le são de di re i tos de ou trem” (O di re i -
to dos con tra tos e se us prin cí pi os fun -
da men ta is: au to no mia pri va da, boa-fé,
jus ti ça con tra tu al. São Pa u lo : Sa ra i va,
1994, pág. 132). Em ou tras pa la vras,
es tá de boa-fé aque le que, ig no ran do
as ca rac te rís ti cas da si tu a ção ju rí di ca,
ou mes mo a exis tên cia do di re i to, atua
de mo do a ca u sar da no. 

O vo cá bu lo foi tra zi do do di re i to 
ale mão, sen do lá re pre sen ta do pe la
ex pres são gu ter Gla u ben, que li te ral -
men te sig ni fi ca “boa cren ça”. Tem co -
mo an tí te se a ex pres são má-fé e é
nes se sen ti do (sub je ti vo) que o Có di -
go Ci vil e as le gis la ções ma is an ti gas
o men ci o nam.

Mas não bas ta ao con ce i to sub -
je ti vo de boa-fé que se es te ja em es -
ta do de ig no rân cia, é pre ci so que es -
sa ig no rân cia se ja des cul pá vel. Ou
se ja, que a le são te nha si do co me ti da
mes mo se ob ser va dos os li mi tes de
cu i da do e ne gli gên cia do “bom ci -
dadão”, do bo nus pa ter fa mi li as (No ro -
nha, op. cit., págs. 133/134).

No en tan to, es sa no ção de
boa-fé não se sus ten ta ma is no di re i to
pós-moderno, po is des de que se
aban do nou a te o ria da von ta de, e con -
se qüen te men te o dog ma da au to no -
mia da von ta de, é sa bi do que pes qui -
sar a in ten ção das par tes é ta re fa
im pos sí vel. Isso por que “a in ten ção,
en quan to ín ti ma, in di vi du al, re côn di ta, 
a nin guém obri ga nem apro ve i ta, ju ri -
di ca men te; pa ra atin gir o seu fim so-
ci al, ter efi ciên cia, con ver ter o de se jo
em fa to, in te res sar à co le ti vi da de, pre -
ci sa ser ex te ri o ri za da, pu bli ca da, de -
cla ra da; e ain da não bas ta; a von ta de
ma ni fes ta, co nhe ci da, não pre va le ce
des de que se con tra po nha à Jus ti ça e
ao in te res se ge ral” (Car los Ma xi mi li a -
no. Her me nêu ti ca e Apli ca ção do Di -
re i to. 8ª ed., São Pa u lo, Fre i tas Bas -
tos, 1965, pág. 350).

Cri ou-se, en tão, pa ra su prir es -
sa di fi cul da de, a fi gu ra da boa-fé ob je -
ti va, que tem ca rá ter nor ma ti vo. Tal fi -
gu ra foi po si ti va da pe la pri me i ra vez
no § 242 do Có di go Ci vil ale mão, ten -
do-se di fun di do por qua se to dos os or -
de na men tos ju rí di cos. 

Diz-se ob je ti va a boa-fé do di re i -
to ale mão por que não re quer a per qui -
ri ção de ele men tos in ter nos ao su je i to,
eis que in vo ca um de ver, uma obri ga -
ção so ci al men te re co men da da. É a tra -
du ção da ex pres são ger mâ ni ca Treu
und Gla u ben, que sig ni fi ca le al da de e
con fi an ça. Va le di zer, a boa-fé ob je ti va
é um de ver de con du ta las tre a do na le -
al da de, na li su ra, na re ti dão e, prin ci -
pal men te, co mo aler ta a ma i or mo no -
gra fis ta bra si le i ra do as sun to, Ju dith
Mar tins-Costa, “na con si de ra ção pa ra
com os in te res ses do ‘al ter’, vis to co mo 
mem bro do con jun to so ci al que é ju ri di -
ca men te tu te la do” (A boa-fé no di re i to
pri va do: sis te ma e tó pi ca no pro ces so
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obri ga ci o nal. São Pa u lo, Re vis ta dos
Tri bu na is, 1999, pág. 412).

Por is so tam bém é co mum ver
o prin cí pio de sig na do por boa-fé con fi -
an ça. É um de ver ju rí di co im pos to ob -
je ti va men te a qual quer dos con tra tan -
tes, mas não se con tra põe à idéia de
má-fé. Qu em cum pre es tá de boa-fé,
quem não cum pre não es tá de boa-fé
— não exis te a má-fé ob je ti va.

En tre nós, o princípio somente
é reconhecido topicamente no art.
131, I, do Código Comercial, nos ar-
tigos 4º, III, e 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor, nos artigos
112, 1.002, 1.073, 1.404, 1.405,
1.438, 1.443 e 1.444 e principalmente
no art. 155, todos do Código Civil.
Também nos artigos 14, 17 e 630 do
Código de Processo Civil, já estando
presente no Projeto de Código Civil,
em seu art. 422: “os contratantes são
obrigados a guardar, assim na con-
clusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade
e boa-fé” (Ruy Rosado Aguiar Jr.
Extinção dos contratos por incum-
primento do devedor. Rio de Ja neiro,
Aide, 1991, págs. 240/241; e Noronha,
op. cit., pág. 137).

Obvi a men te o fa to de não ha -
ver no di re i to bra si le i ro, co mo em ou -
tros sis te mas, men ção ex pres sa ao
prin cí pio da boa-fé não quer di zer que
se ja ina pli cá vel. Se é prin cí pio, tem
nor ma ti vi da de. É da mes ma opi nião
Cló vis do Cou to e Sil va: 

“No Di re i to bra si le i ro po der-
se-ia afir mar que, se não exis te o dis -
po si ti vo le gis la ti vo que o con sa gre,
não vi go ra o prin cí pio da boa-fé no Di -
re i to das Obri ga ções. Obser va-se
con tu do ser o alu di do prin cí pio con si -
de ra do fun da men tal, ou es sen ci al,

cu ja pre sen ça in de pen de de sua re -
cep ção le  g is  la  t i  va”  (apud Ruy
Ro sa do. Op. cit., pág. 241, gri fou-se).

No ca so pre sen te, fi cou docu-
menalmente com pro va do nos au tos
que o ve í cu lo foi ali e na do fi du ci a ri a -
men te an tes de sa ir do pa tri mô nio do
se gun do réu, em bo ra cons tas se do
ter mo de adi ta men to de subs ti tu i ção
de ga ran tia que o bem so freu a res tri -
ção an tes mes mo de ter si do emi ti da
sua no ta fis cal (fls. 21 e 22). Em ou -
tras pa la vras, os réus re a li za ram a ali -
e na ção fi du ciá ria an tes da exis tên cia
for mal do bem, ten do o se gun do réu
alienado o au to mó vel de po is des se fa -
to. Em re su mo, o bem foi ven di do com 
a res tri ção da ali e na ção fi du ciá ria co -
mo se não o fos se.

Em as sim agin do, am bos, ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra e ven de dor, agi ram
de for ma con trá ria ao prin cí pio da
boa-fé, uma vez que não agi ram com
a de vi da le al da de, ou com o de vi do
res pe i to à pes soa do au tor.

Mas, fa lar-se em con ce i tos co -
mo pro bi da de, le al da de e li su ra po de
le var a uma in de fi ni ção acen tu a da,
em vir tu de de ser a boa-fé cláu su la
ge ral do sis te ma ju rí di co. Por is so a
dou tri na vem re co nhe cen do de ve res e 
prin cí pi os re fle xos ao de boa-fé, co -
mo, por exem plo, o prin cí pio da trans -
pa rên cia e o de ver de in for mar. 

O princípio da transparência,
segundo Cláudia Lima Mar ques,
significa “informação clara e correta
sobre o produto a ser vendido, sobre o 
contrato a ser firmado, significa leal-
dade e respeito nas relações en tre
fornecedor e consumidor, mesmo na
fase pré-contratual, isto é, na fase
negocial dos contratos de consumo”
(Contratos no Código de Defesa do
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Consumidor. 2ª ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 1995, pág.
206, grifou-se).

Pos to o ca so em apre ço não se 
tra te de re la ção de con su mo, o prin cí -
pio da trans pa rên cia é re fle xo do de
boa-fé (le al da de), pe lo que in for ma to -
do o di re i to bra si le i ro, não só as re la -
ções de con su mo.

Assim, pode-se dizer que o
segundo réu, Claudionor Pereira, tinha
o dever de informar o autor da restrição
incidente sobre o Vectra. Cláudia Lima
Mar ques não deixa dúvidas: “este
dever de informar concentra-se,
inicialmente, nas informações sobre as
características do produto ou do serviço 
oferecido no mercado” (op. cit., pág.
241).

E a ra zão de ser do prin cí pio é
sim ples. Pa ra que a de cla ra ção da
par te pos sa vin cu lá-la, é ne ces sá rio
que te nha si do pres ta da com o mí ni -
mo de au to no mia. O com pra dor do
veículo, se es ti ves se bem in for ma do
acer ca das con di ções do ve í cu lo e
das res tri ções que re ca íam so bre ele,
tal vez ti ves se op ta do por não con clu ir
o ne gó cio, ou até mes mo bar ga nha do
no pre ço. 

Assim, po de-se enun ci ar que,
se em vir tu de da au sên cia de in for ma -
ções, ou de sua fal si da de, a par te de -
cla ra-se obri ga da a al go, é evi den te
que não se po de con si de rá-la au tô no -
ma nes se ato. Em de cor rên cia, não se 
lhe po de im pin gir o ônus de su por tar
as con se qüên ci as da de cla ra ção.

Mas o negócio não foi fruto
unicamente da ausência de boa-fé do
segundo réu. A instituição financeira,
ao pré-datar o instrumento de substi-
tuição de garantia, agiu inconse-
qüentemente, para não dizer leviana-

mente. Ora, se o princípio da boa-fé
objetiva encerra um dever de lealdade, 
de lisura nos negócios, não se pode
dizer que o banco assim procedeu.
Aliás, seu funcionário não nega o fato,
chegando ao dis pa rate de afirmar ser
“praxe bancária” tal atitude. Em sínte-
se, não agiu como agiria o bo nus pa ter
familias, ou, no caso, o bom profissio-
nal.

So bre es se de ver de boa-fé da
fi nan ce i ra, Ruy Ro sa do Agui ar Jr. já
as sen tou:

“A financeira, para ficar com a
garantia prevista no Decreto-Lei n.
911/69, deve certificar-se da realidade 
da operação subjacente. ...Esse de-
ver de cuidado lhe cabe porque a
alienação fiduciária é uma modali-
dade de operação financeira, que dá
ao credor, instituição financeira, uma
situação de es pe cial privilégio e
garantia, não devendo ser usado
indevidamente para outras situações
senão aquelas para as quais foi
criada. No momento em que os
requisitos próprios da operação fidu-
ciária inexistem, ela perde as suas
características para ser usada com
mascaramento de simples emprésti-
mos ou até, como há indícios nos au -
tos, para operações triangulares em
benefício de terceiros” (RJTJRGS
125/393, grifou-se).

Por es ses mo ti vos, e con si de -
ran do o prin cí pio da boa-fé ob je ti va,
não se po de im pu tar so men te ao se -
gun do réu a res pon sa bi li da de pe lo
ocor ri do, co mo quer o ape lan te. Ade -
ma is, man ter a ali e na ção fi du ciá ria e
obri gar o réu Cla u di o nor Pe re i ra a in -
de ni zar o ban co le va ria in va ri a vel men -
te ao ina dim ple men to do mú tuo que
ori gi nou a ali e na ção fi du ciá ria, pos si -
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bi li tan do a re to ma da do bem por par te
da ins ti tu i ção fi nan ce i ra. O pre ju í zo,
em ou tras pa la vras, se ria to do do au -
tor, o úni co que agiu de boa-fé no ca -
so dos au tos.

Nes se sen ti do, a ju ris pru dên cia 
tem en ten di do que os con tra tos de ali e -
na ção fi du ciá ria, pa ra sur ti rem efe i tos
em re la ção a ter ce i ros, de vem ser re -
gis tra dos no De par ta men to de Trân si to
e no car tó rio de tí tu los e do cu men tos.

Wil son de Sou za Cam pos Ba -
ta lha en si na: 

“A ali e na ção fi du ciá ria so men te 
se pro va por es cri to e seu ins tru men -
to, pú bli co ou par ti cu lar, qual quer que
se ja o seu va lor, se rá obri ga to ri a men -
te ar qui va do, por có pia ou mi cro fil me,
no Re gis tro de Tí tu los e Do cu men tos
do do mi cí lio do cre dor, sob pe na de não 
va ler con tra ter ce i ros” (Co men tá ri os à
Lei de Re gis tros Pú bli cos. 2ª ed., Rio
de Ja ne i ro, Fo ren se, 1979, pág. 448).

E mais adiante adverte: “a
alienação fiduciária em garantia de
veículo automotor deverá, para fins
probatórios, constar do certificado de
registro, a que se refere o art. 52 do
Código Nacional de Trânsito” (atual-
mente o art. é o 120, da Lei n. 9.503/97) 
(op. cit., pág. 450).

No Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça, a Qu ar ta Tur ma, em acór dão da
la vra do emi nen te Ruy Ro sa do de
Agui ar Jr., de ci diu: 

“Ali e na ção fi du ciá ria. Ter ce i ro
ad qui ren te. Boa-fé. Ve í cu lo au to mo tor. 

“Pa ra a pro te ção do ter ce i ro ad -
qui ren te de boa-fé, é in dis pen sá vel o
re gis tro da ali e na ção fi du ciá ria no ofí -
cio de tí tu los e do cu men tos e no cer ti -
fi ca do ex pe di do pe la re par ti ção de
trân si to” (REsp n. 34957/SP).

2.2. Qu an to à aven ta da li ti gân -
cia de má-fé, sem ra zão o ape la do.

A im pro bi da de pro ces su al pres -
su põe não só o ele men to sub je ti vo,
mas o pre ju í zo pro ces su al. A hi pó te se 
po de ria en qua drar-se no item I do ar ti -
go 17 do CPC. To da via, em não exis tin -
do ve da ção le gal ex pres sa, ain da as -
sim, era di re i to do ape lan te re cor rer. 

Por tan to, a de fe sa in ten ta da
não ex tra po lou os li mi tes do exer cí cio
re gu lar de um di re i to.  Ade ma is, o di re i -
to de ação, ne le sub su mi do o di re i to
de re cor rer, por ser sub je ti vo pú bli co,
po de ser exer ci ta do por quem te nha
ou não ra zão, in cum bin do ao Esta -
do-Juiz di ri mir o con fli to, por de ter o
mo no pó lio da ju ris di ção.

Assim, não se vis lum bran do
afron ta à lei pro ces su al, in sub sis te
fun da men to pa ra a co mi na ção da pe -
na li da de.

Nes se sen ti do, co lhe-se da ju -
ris pru dên cia:

“Só há li ti gân cia de má-fé, com -
pro va do o do lo pro ces su al, re sis tên cia 
com ple ta men te in jus ti fi ca da, in ten ção
ma lé vo la.

“De fe sa, em bo ra bas tan te de -
sar ra zo a da, não com por ta do lo pro -
ces su al” (Ap. Cív. n. 96.005845-1, rel.
Cláu dio Bar re to Du tra).

3. Por to do o ex pos to, ne ga-se
pro vi men to ao re cur so.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Trin da de dos San tos e Ma ria 
do Ro cio San ta Rit ta. 

Florianópolis, 29 de março de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te e Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 97.009399-3, DE ITAJAÍ

Re la tor: Des. Trindade dos Santos

Reintegração de posse. Leasing. Valor re sid ual garantido.
Cobrança antecipada. Desnaturação do contrato com sua
transformação em compra e venda a prazo. Matéria reconhecível de
ofício. Extinção do pleito possessório. Apelo desprovido.

Impos ta con tra tu al men te a obri ga ção de an te ci pa ção do pa -
ga men to do Va lor Re si du al Ga ran ti do, ou seja, do pró prio pre ço da
aqui si ção, des ca rac te ri za do es ta rá o con tra to de ar ren da men to
mer can til, com o de sa pa re ci men to da fi gu ra da pro mes sa uni la te ral
de ven da e com a er ra di ca ção da pos si bi li da de de exer cí cio, pelo ar -
ren da tá rio, das de ma is op ções que lhe são en se ja das pela lei: a de -
vo lu ção do bem ou a re no va ção do ar ren da men to. O con tra to, em tal
hi pó te se, pas sa a re ve lar uma mera ope ra ção co mum de com pra e
ven da, tal como re fle te o art. 11, § 1º, da Lei n. 6.099/74.

A cláu su la que, em ajus te de le a sing, im põe o pa ga men to an -

te ci pa do do VRG, por re ti rar do ar ren da tá rio a pos si bi li da de de

exer cer, ao fi nal do con tra to, a trí pli ce op ção que ca rac te ri za essa

mo da li da de con tra tu al — ad qui rir o bem, de vol vê-lo à ar ren dan te

ou re no var o ar ren da men to — é abu si va e ile gal, sen do, por isso,

pas sí vel de con tro le ju di ci al a ser exer ci do de ofí cio, con for me pre -

co ni za do pelo Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

Vistos, relatados e discutidos

estes au tos de Apelação Cível n.

97.009399-3, da comarca de Itajaí (3ª

Vara Cível, Infância e Juventude), em

que é apelante Jorge Luiz Balduino,

sendo apelada Autolatina Leasing S.A.

— Arrendamento Mercantil.

ACORDAM, em Quarta Câmara
Civil, por votação unânime, de ofício
ext inguir  o processo, ju lgando
prejudicado, em decorrência, o apelo
deduzido.

Cus tas de lei.

I — Re la tó rio

Autolatina Leasing S.A. —
Arrendamento Mercantil aforou, con -
tra Jorge Luiz Balduino, ação de
reintegração de posse, expondo, em
linhas gerais, haver ela, em 22/12/95, 
pelo contrato n. 156.427-7, arren-
dado ao demandado um veículo
Volks wagen, modelo Kom bi STD, cor
branco geada, ano de fabricação
1995,  modelo 1996, chas s is n.
9BWZZZ231SPO42197, movido à
gasolina, pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, estipulando o pacto os 
valores das contraprestações men-
sais e a forma de reajuste.
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No en tan to, de i xou o re que ri do
de efe tu ar o pa ga men to das par ce las
ven ci das a par tir de mar ço a agos to,
os en car gos re fe ren tes às mes mas
pres ta ções e aque les in ci den tes so -
bre a par ce la 2, pa ga em atra so, acar -
re tan do com is so, in de pen den te men -
te de in ter ven ção ju di ci al, con so an te
cláu su la re so lu tó ria ex pres sa men te
con ven ci o na da, a res ci são con tra tu al.

Por con se guin te, so bre ve io a
obri ga ção de o aci o na do pro mo ver in -
con ti nen ti a res ti tu i ção do ve í cu lo ar ren -
da do, com es sa não de vo lu ção ca rac te -
ri zan do o es bu lho pos ses só rio nos
ter mos da lei e do con tra to fir ma do.

Com esteio nos arts. 499 e 506
do Código Civil, c/c o art. 928 e segs.
do CPC, requereu a concessão da
reintegração in itio litis, com a proce-
dência, a fi nal, do pedido, condenado
o demandado ao pagamento dos en-
car gos da sucumbência, multa con tra- 
tual e cominações decorrentes do ina- 
dimplemento convencionado.

De fe ri da e exe cu ta da a li mi nar
ple i te a da, o re que ri do ofer tou con tes -
ta ção, ar güin do, em pre li mi nar, a ca -
rên cia da ação in ten ta da, em fa ce de
não ha ver ele, em mo men to al gum, fir -
ma do o con tra to de ar ren da men to
mer can til tra zi do aos au tos; mes mo
por que, co mo pes soa fí si ca, não po -
de ria fir má-lo, já que ine xis te no mer -
ca do dis po ni bi li da de de ar ren da men to 
mer can til às pes so as fí si cas.

Invo cou, ou tros sim, co mo fa tor
ex tin ti vo do pro ces so, a exis tên cia de
ir re gu la ri da de na re pre sen ta ção pro -
ces su al da pos tu lan te; no mé ri to, ma -
ni fes tou-se so bre a co bran ça an te ci -
pa da do VRG e so bre a ine xi gi bi li da de 
do sal do de ve dor do fi nan ci a men to.

Após a ma ni fes ta ção da au to ra
so bre os ter mos da con tes ta ção apre -
sen ta da, o MM. Ju iz de Di re i to pro la -
tou sen ten ça, afas tan do as pre li mi na -
res adu zi das pe lo con tes tan te e
jul gan do pro ce den te o pe di do ini ci al,
ra ti fi can do o te or da li mi nar de fe ri da e
con so li dan do em mãos da au to ra a
pro pri e da de e a pos se ple nas do ve í -
cu lo li sa do. Impôs ao de man da do o
pa ga men to das cus tas pro ces su a is,
ho no rá ri os ad vo ca tí ci os, bem co mo
das pres ta ções ven ci das até a da ta da 
efe ti va res ti tu i ção do bem, ma is res -
pec ti vos en car gos e mul ta con tra tu al.

Irre sig na do o aci o na do in ter pôs 
re cur so de ape la ção, bus can do a anu -
la ção do jul ga do mo no crá ti co, ao ar -
gu men to de que o Sen ten ci an te in ci -
diu em evi den te equí vo co, ao en-
fatizar, em de ci din do a pre fa ci al por si
ar güi da, ser ad mis sí vel a con tra ta ção
de ar ren da men to mer can til com pes -
so as fí si cas, quan do, em ver da de, o
que de fen deu o ape lan te é que o con -
tra to em ba sa dor da ini ci al não foi fir -
ma do con si go, co mo pes soa fí si ca,
mas sim com a pes soa ju rí di ca; após
con si de ra ções vá ri as so bre os de ma is 
tó pi cos abor da dos na sen ten ça ata ca -
da, pug nou pe la sua anu la ção, pos to
que in frin gi do o art. 460 do CPC, pa ra
que ou tra se ja pro fe ri da.

O re cur so foi re ba ti do, em to -
dos os se us ter mos, pe la ape la da.

II — Voto

Impõe-se de cre ta da, de ofí cio,
a ex tin ção do ple i to pos ses só rio for -
mu la do pe la ins ti tu i ção fi nan ce i ra re -
cor ri da, jul gan do-se pre ju di ca da, em
de cor rên cia, a ir re sig na ção ape la to ri a -
men te ma ni fes ta da pe lo ar ren da tá rio
aci o na do.
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Coloque-se, de início que, ao
contrário de épocas antanhas, as
atuais teorias contratuais baseiam-se
na função so cial do contrato; não mais 
há como subsistir, diante do nosso
Texto Magno e, mormente, das avan-
çadas concepções trazidas pelo
Código de Defesa do Consumidor, a
vetusta concepção civilista/patrimo-
nialista, que tinha no princípio do
pacta sunt servanda o seu enunciado
motivador.

A pró pria Car ta Mag na, aten -
den do aos an se i os da so ci e da de, fi -
xou um no vo ho ri zon te, ma is hu ma -
nis ta e efi caz na con se cu ção dos
di re i tos po lí ti cos, in cor po ran do tam -
bém di ver sos di re i tos so ci a is. Por es -
ses mo ti vos fi cou ex pres sa men te con -
sig na do em seu preâm bu lo:

“Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um 
Estado democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvol-
vimento, a igualdade e a justiça como
valores sup re mos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na har mo nia so cial e com-
prometida, na ordem interna e interna-
cional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a
proteção de Deus, a seguinte Consti-
tuição da República Federativa do
Brasil”.

Nos tem pos atu a is, in ques ti o -
ná vel é que se impõe er ra di ca da dos
con tra tos a to tal pre va lên cia do prin cí -
pio da au to no mia da von ta de, eri gi do
co mo um dos pi la res da se gu ran ça ju -
rí di ca, re ti ran do-lhe aque le ca rá ter de
in vi o la bi li da de que ti nha,  in vi o la bi li -

da de es sa que, li ga da ao apa ná gio
ab so lu to da li ber da de con tra tu al, ge -
ra va, em no me des ta, dis tor ções, de -
se qui lí bri os e in jus ti ças de to da a sor -
te.

Co mo com to tal pro pri e da de
de i xou as sen ta do o emé ri to Cló vis
Cou to e Sil va:

“Sustentar sempre a prevalên-
cia da vontade, ainda que só a sua
manifestação, ou puramente o preceito 
que decorre do contrato, seria uma
solução que não atenderia, as mais
das vezes, às situações da vida” (A
obrigação como processo. São Paulo, 
José Bushatsky Ed i tor, 1976, pág. 43,
apud Mar tins, Guilherme Magalhães.
Revista do Ministério Público do Rio
de Ja neiro, n. 9, pág. 77).

É uma grande mistificação, en-
fatize-se, pre tender que no mundo
atual coexista sempre a liberdade con -
tratual, haja vista que, na maioria das
vezes, o ser humano é obrigado a
contratar, como forma única de uma
subsis tênc ia mais d igna.  Essa
liberdade contratual é nenhuma, ou
quase nenhuma, nos contratos ban-
cários, por exemplo, nos de água, luz,
telefone, transporte etc. Para as em-
presas comerciais a obtenção de
crédito, por exemplo, é questão de
subsistência, ao passo que para as
pessoas físicas é, acima de tudo,
integrativo da cidadania.

Por is so mes mo — e a li ção
aqui é de Pa u lo Lu iz Ne to Lô bo: 

“O con tra to, que exer ce ra uma
fun ção in di vi du al, se gun do o ideá rio
do li be ra lis mo, pas sa por uma trans -
for ma ção es tru tu ral, pa ra aten der uma 
fun ção so ci al, se gun do a ide o lo gia
igua li ta ris ta” (O con tra to: exi gên ci as e
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con cep ções atu a is. São Pa u lo, Sa ra i -
va, 1986, pág. 17).

Con clui-se, en tão, que to da a
ba se teó ri ca e ide o ló gi ca so bre o qual
se as sen ta va o prin cí pio do pac ta sunt 
ser van da, dog ma ti zan do o li be ra lis mo, 
pre gan do a não in ter ven ção nos con -
tra tos e cul tu an do o ele men to vonta de
das par tes, de cor ren te da doutri na do
la is sez-fa i re, há que ser re pen sa da à
luz da fun ção so ci al do con tra to.

Ponderado isso, diremos que o
posicionamento hoje ostensivamente
majoritário nos Tribunais Pátrios apre- 
goa a efetiva descaracterização do
contrato de leas ing quando existente
a cobrança antecipada do Valor Re -
sid ual Garantido (VRG), com a sua
transmudação em mero contrato de
compra e venda a prazo.

É de se res sal tar que, no nos so 
Pa ís, os con tra tos de ar ren da men to
mer can til não têm uma le gis la ção re -
gen te es pe cí fi ca, sen do eles, de mo -
do sub si diá rio, re gu la dos e dis ci pli na -
dos pe la Lei n. 6.099, de 12/9/74, com 
as al te ra ções de cor ren tes da Lei n.
7.132, de 26/10/83, e do Re gu la men to 
Ane xo à Re so lu ção n.  980,  de
13/12/84, do Ban co Cen tral do Bra sil,
edi ta das pa ra a re gu la men ta ção dos
efe i tos fis ca is de ta is con tra tos.

Destarte, a tais celebrações
são aplicáveis as regras gerais de
direito atinentes aos contratos em
geral e, em es pe cial, aos de adesão,
como soem ser os pactos de leas ing.

O ar ren da men to mer can til, na
for ma em que es tá con ce bi do no di re i -
to pá trio, é con tra to de na tu re za com -
ple xa, pos to que, na sua es sên cia ori -
gi ná ria, é ele de lo ca ção, mas com
op ção de com pra do bem li sa do, ao fi -
nal do pe río do con tra tu al, pe lo ar ren -

da tá rio, por pre ço pre vi a men te ajus ta -
do pe las par tes. E não só: ao tér mi no
do pra zo de ar ren da men to, o ar ren da -
tá rio po de rá op tar por de vol ver o bem
ou, en tão, por re no var o pró prio ar ren -
da men to.

Re gu la men tan do o ar ren da -
men to mer can til no nos so di re i to, a
Lei n. 6.099, de 12/9/74, com as al te -
ra ções in tro du zi das pe la Lei n. 7.132, 
de 26/10/83, de fi niu o ins ti tu to co mo
sen do:

“(...) o ne gó cio ju rí di co re a li za -
do en tre pes soa ju rí di ca, na qua li da de 
de ar ren da do ra, e pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca, na qua li da de de ar ren da tá ria, e
que te nha por ob je to o ar ren da men to
de bens ad qui ri dos pe la ar ren da do ra,
se gun do es pe ci fi ca ções da ar ren da tá -
ria e pa ra uso pró prio des ta”.

Re fe ri do di plo ma le gal co lo ca,
em seu art. 5º, a op ção de com pra co -
mo re qui si to es sen ci al do con tra to.

Nes se con tex to, afir me-se que,
quan do a par te ar ren da tá ria pa ga, a tí -
tu lo de en tra da, o va lor ini ci al, equi-
valente à par te da com pra do bem, e
pa ga men sal men te par ce las do va lor
re si du al ga ran ti do (VRG), por ób vio já
foi fe i ta a op ção de com pra, res tan do
ele co mo pro pri e tá rio de par te do bem,
o que des ca rac te ri za a fi gu ra do ar ren -
da men to mer can til, que na ver da de é
uma lo ca ção, com pos si bi li da de de
com pra no fi nal do pra zo con tra tu al.

Assim, co mo ocor reu na es pé -
cie, tra ta-se, não ma is de um ar ren da -
men to mer can til, mas sim de uma com -
pra e ven da a pra zo, pos to que o
ar ren da tá rio já pa gou, com a en tra da,
par te do va lor da op ção de com pra, e
es tá a pa gar men sal men te, por in ter -
mé dio das par ce las do Va lor Re si du al
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Ga ran ti do, o pre ço da aqui si ção do
bem e não so men te o va lor da lo ca ção.

Esse ra ci o cí nio é por de ma is
ló gi co, ha ja vis ta que já ha ven do as
par tes acor da do, pe lo pró prio con tra -
to, que a op ção de com pra se ria fe i ta
de ime di a to, pe lo pa ga men to da en -
tra da, e/ou no de cor rer do ar ren da -
men to, pe las an te ci pa ções do Va lor
Re si du al Ga ran ti do, di lu í do, po rém in -
di vi du a li za do, nas pres ta ções, na ver -
da de se es tá a con fi gu rar um con tra to
de com pra e ven da a pra zo, dis far ça -
do sob a de no mi na ção de ar ren da -
men to mer can til.

Aliás, quem já adquiriu bens na
modalidade de leas ing sabe perfei-
tamente que valor re sid ual garantido
nada mais é, na prática, do que uma
complementação da prestação, não
havendo, na realidade, a estipulação
de nenhum resíduo. Ao término dos
pagamentos, a propriedade do bem
passa automaticamente ao arren-
datário, retirada a opção de compra — 
já que ninguém irá adquirir novamente 
o bem já integralmente pago —, a de
devolução do bem, pois ninguém em
sã consciência irá devolver um bem
que já é seu e cujo preço está to tal-
mente quitado, bem como não irá
optar por arrendar novamente um
bem que já lhe pertence.

Tal fato fica evidente, ante o
comando da Lei n. 6.099, de 12 de
setembro de 1974, quando dispõe, no 
§ 1º, do artigo 11:

“A aqui si ção pe lo ar ren da tá rio
de bens ar ren da dos em de sa cor do
com as dis po si ções des ta Lei se rá
con si de ra da ope ra ção de com pra e
ven da à pres ta ção”.

A Re so lu ção n. 980, de 13 de
de zem bro de 1984, que dis ci pli na as
ope ra ções de ar ren da men to mer can -
til, pres cre ve no item e de seu art. 90:

“Os con tra tos de ar ren da men to
mer can til de vem ser for ma li za dos por
ins tru men to pú bli co ou par ti cu lar, de -
ven do cons tar obri ga to ri a men te, no
mí ni mo, as es pe ci fi ca ções aba i xo re -
la ci o na das:

“e) as con di ções pa ra o exer cí -
cio, por par te da ar ren da tá ria, do di re i -
to de op tar, após cum pri do o pra zo do
ar ren da men to, pe la re no va ção do
con tra to, pe la de vo lu ção dos bens ou
pe la aqui si ção dos bens ar ren da dos”.

O item g e seu in ci so 1º, de fi -
nin do a ques tão, pre ce i tu am:

“g) as des pe sas e os en car gos
adi ci o na is que fi ca rem por con ta da
ar ren da tá ria ou da en ti da de ar ren da -
do ra, ad mi tin do-se:

“1º — a obri ga ção da ar ren da -
tá ria de pa gar, no fi nal do pra zo de ar -
ren da men to, um va lor re si du al ga ran -
ti do, sem pre que op tar pe lo não
exer cí cio da op ção de com pra”.

Fi nal men te, em seu art. 11, de -
f i  ne cla ra men te a Re so lu ção n.
980/84:

“A ope ra ção se rá con si de ra da
de com pra e ven da à pres ta ção se a
op ção de com pra for exer ci da an tes
do tér mi no da vi gên cia do con tra to de
ar ren da men to”.

Se gun do Arnol do Wald, ar ren -
da men to mer can til é o con tra to pe lo
qual de ter mi na da em pre sa:

“(...) de se jan do uti li zar de ter mi -
na do equi pa men to, ou um cer to imó -
vel, con se gue que uma ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra ad qui ra o re fe ri do bem, alu-
gando-o ao in te res sa do por pra zo cer -
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to, ad mi tin do-se que, ter mi na do o pra -
zo lo ca ti vo, o lo ca tá rio pos sa op tar en -
tre a de vo lu ção do bem, a re no va ção
da lo ca ção, ou a com pra pe lo pre ço
re si du al fi xa do no mo men to ini ci al do
con tra to” (RT 415).

Da mes ma for ma, en fa ti za Cel so 
Ben jó que o ar ren da men to mer can til:

“(...) con sis te no ne gó cio ju rí di -
co bi la te ral pe lo qual uma das par tes,
ne ces si tan do uti li zar um de ter mi na do
bem, pro cu ra uma ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra pa ra que pro mo va a com pra do
mes mo pa ra si e, pos te ri or men te, lhe
en tre gue em lo ca ção, me di an te uma
re mu ne ra ção pe rió di ca, em ge ral, no
seu so ma tó rio, su pe ri or ao pre ço da
aqui si ção. Ao fi nal do pra zo con tra-
tual, via de re gra, sur gem três op ções
pa ra o lo ca tá rio: a de tor nar-se pro-
prietário me di an te o pa ga men to de
uma quan tia, a de re no var a lo ca ção
por um va lor in fe ri or ao pri me i ro pe río -
do lo ca ti vo ou a de de vol ver a co i sa
lo ca da” (O Le a sing na sis te má ti ca ju -
rí di ca na ci o nal e in ter na ci o nal, Re vis -
ta Fo ren se, abril a ju nho de 1981, pág. 
15).

Obser va o apla u di do De jal ma
de Cam pos que:

“(...) o que caracteriza a ope-
ração de arrendamento que se deno-
mina leas ing é o seguinte: 1º) forma
contratual do tipo complexo (locação
de coisas, promessa uni lat eral de
venda e eventualmente, uma venda);
2º) pagamento periódico pelo arren-
datário de quantia prefixada (presta-
ções locativas); 3º) opção de compra
no fi nal; por preço re sid ual. Consis-
tente no preço da venda inicial acres-
cido do custo financeiro, descontadas
as prestações locativas já pagas” (ISS
Um Aspecto Tributário do Leasing,

Revista de Direito Tributário 19/20,
pág. 334).

Afir ma, de mo do idên ti co, Jor ge 
Pe re i ra Andra de:

“É característica essencial do
contrato de leas ing a oferta uni lat eral
da arrendante à arrendatária de três
opções ao fi nal do contrato, sendo que
uma delas obrigatoriamente deverá
ser exercida:

“a) com prar o bem por va lor re -
si du al adre de men te de ter mi na do;

“b) de vol ver o bem;

“c) renovar o contrato” (Arren-
damento Mercantil Leasing, in Con-
tratos Nominados, coord. por Yussef
Said Cahali, São Paulo, Saraiva,
1995, pág. 216).

Não di ver gin do, pre le ci o na a
bri lhan te Ma ria He le na Di niz:

“Infe re-se daí que no ar ren da -
men to mer can til apre sen tam-se os se -
guin tes ele men tos ju rí di cos es sen ci a is
à sua ca rac te ri za ção:

“(...)

“5º O arrendatário, findo o prazo 
do arrendamento, tem a tríplice opção
de: a) adquirir os bens, no todo ou em
parte, por preço menor do que o bem
de sua aquisição primitiva conven-
cionando no próprio contrato, levan-
do-se em conta os pagamentos feitos
a título de aluguel; b) devolvê-los ao
arrendador, ou c) prorrogar o contrato,
mediante o pagamento de renda muito 
menor  do que o do pr imei ro
arrendamento (...) é preciso, ainda,
não olvidar, que nada im pede (Res. n.
980/84, art. 11, e Lei n. 6.099, art. 11,
§§ 1º a 3º) o exercício da opção an tes
do término contratual, mas o contrato
deixará de ser leas ing financeiro, e
passará a ser considerado compra e
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venda à prestação” (Tratado Teórico e 
Prático dos Contratos, São Paulo,
Saraiva, 1993, vol. 2, págs. 358 e
359).

Ou tro não é o en si na men to do
pre cla ro Ta va res Pa es, quan do diz:

“O leas ing é um contrato de
arrendamento, mas com peculiarida-
des: o fabricante dos bens fecha o
contrato de leas ing (instituição finan-
ceira) e não diretamente com o
locatário. É um contrato mediante o
qual uma pessoa jurídica que deseja
utilizar determinado bem ou equipa-
mento, por determinado lapso de
tempo, o faz por intermédio de uma
sociedade de financiamento, que
adquire o aludido bem e lhe aluga.
Terminado o prazo locativo, passa a
optar en tre a devolução do bem, a
renovação da locação, ou a aquisição
pelo preço re sid ual fixado inicial-
mente” (Contratos, RT, 2ª ed., 1993,
pág. 15). 

Não é, entretanto, o que ocorre
nos contratos de leas ing postos em
prática pelas instituições financeiras
pátrias.

 Na ver da de, o va lor re si du al
ga ran ti do não tem sus ten ta ção le gal.
Não é pre vis to na Lei n. 6.099/12/9/74 
e nem na Lei n. 7.132/26/10/83, que
al te rou a Lei n. 6.099.

Foi criado pela Resolução
980/13/12/84, do Bacen, que, no art.
9º, g, I, do seu regulamento, criou,
como despesa ou encargo adicional,
“a obrigação da arrendatária de pagar,
no fi nal do prazo de arrendamento, um
valor re sid ual garantido, sempre que
optar pelo não exercício da opção de
compra”.

Tal disposição foi mantida pela
Resolução n. 2.309/28/8/96, ex vi do
seu art. 7º, VII, letra a, do seu regula-
mento.

A lei pre vê ape nas, em sen do
as sim, o pa ga men to pe lo ar ren da tá rio
do Va lor Re si du al ao tér mi no do con -
tra to, aca so op te por ad qui rir o bem
ar ren da do.

Os di plo mas le ga is de re gên cia
não en car tam qual quer pre vi são acer -
ca do va lor re si du al ga ran ti do, a ser
pa go sem pre que não ha ja a op ção,
do ar ren da tá rio, pe la aqui si ção do
bem.

O Va lor Re si du al Ga ran ti do re -
sul ta, in sis ta-se, de uma pre vi são de -
cor ren te de re so lu ção, edi ta da a pre -
tex to de re gu la men tar a lei. Co mo os
re gu la men tos não po dem es bor dar o
te or da lei re gu la men ta da, ob vi a men te 
o VRG, na for ma co mo co lo ca do, não
faz-se vá li do nem efi caz. 

Nes sa es te i ra, Ro dol fo de Ca -
mar go Man cu so ob ser va que:

“...O VRG constitui-se em um
ônus suplementar carreado ao arren-
datário, a latere do pagamento que já
constituiria encargo adjeto à opção de
compra, não tendo sustentação em
texto le gal, senão apenas em ordens
jurídicas menores (Portaria MF  n.
564/78, Resolução Bacen n. 2.309/96, 
art. 7º, VI)” (Leasing, 2ª ed., RT, 1999,
pág. 172).

Na se qüên cia, ex pres sa o mes -
mo ju ris ta:

“O po der re gu la men tar, em que 
pe se ser im por tan te e ne ces sá rio, so -
men te se le gi ti ma quan do se con tém
nos se us lin des pró pri os, que é o de
ex pli ci tar a nor ma, aten do-se à ex ten -
são e com pre en são de la mes ma. No
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ca so, se as le is de re gên cia ape nas
pre vi ram um úni co va lor re si du al pa -
go, cu jo mo men to aza do se ria o exer -
cí cio da op ção de com pra pe lo ar ren -
da tá rio, pa re ce cla ro que ja ma is o não 
exer cí cio des sa fa cul da de po de ria ser 
eri gi do em ca u sa pa ra um ônus fi nan -
ce i ro di ver so. Se a nor ma le gal es ta -
be le ceu uma fa cul tas agen di, um po -
der de agir — e não uma obri ga ção —
se gue-se que o não exer cí cio de uma
fa cul da de não po de en gen drar en car -
go al gum, e é por is so que se en con tra 
em nos sa cul tu ra ju rí di ca o afo ris mo
‘quem exer ce di re i to não ca u sa gra va -
me’. A de li be rar pe la não aqui si ção da 
co i sa, ao fi nal do con tra to, o ar ren da -
tá rio exer ce op ção que, em ter mos de
va lor ju rí di co, é equi va len te à qual pe -
lo qual po de ria ter ad qui ri do a co i sa;
se, nes te úl ti mo ca so, só lhe po de ria
ser exi gi do o va lor re si du al pre fi xa do
em con tra to, não há jus ti fi ca ti va pa ra
que, na hi pó te se an te ri or, lhe se ja exi -
gi do, co mo um plus, o va lor re si du al
ga ran ti do. Pa ra ma is, o di to VRG,
sen do afe rí vel a par tir de cál cu los e di -
li gên ci as la bo ra dos pe lo ar ren dan te,
apro xi ma-se de uma con di ção po tes -
ta ti va, mo da li da de ve da da pe lo di re i to 
das obri ga ções: CC, arts. 115, 2ª par -
te, e 1.125; CDC — Lei n. 8.078/90 —
art. 51, X” (ob. cit., págs. 154 e 155). 

E esdrúxulo, inconsistente
juridicamente, constituindo-se em
uma verdadeira aberração le gal, que
a alguém seja imposta qualquer
sanção — e o VRG aí é posicionado
como sanção — em razão de exercer
um direito que a lei lhe confere, qual
seja o de, ao encerramento do
contrato de leas ing, não optar pela
aquisição do bem, devolvendo-o ou
renovando o arrendamento.

Na hi pó te se aqui sob apre ci a -
ção, o Va lor Re si du al Ga ran ti do
(VRG), que de ve ria cor res pon der ao
va lor re sul tan te da di fe ren ça en tre o
pre ço do ar ren da men to em si e o va lor 
pre vi a men te ajus ta do pa ra o exer cí cio 
da op ção de com pra, ao fi nal, pe lo ar -
ren da tá rio, é im pos to an te ci pa da men -
te, sen do pa go em par ce las men sa is
con jun tas com o pre ço da lo ca ção em
si. Ou se ja, o ar ren da tá rio pa ga, em
con jun to com o va lor da lo ca ção, par -
ce las des ti na das à amor ti za ção do va -
lor re si du al, es tan do, em ver da de, a
pa gar an te ci pa da men te o pre ço de
aqui si ção do bem.

Com is so, re ti ra-se de o ar ren -
da tá rio as du as ou tras op ções ine ren -
tes ao con tra to de ar ren da men to mer -
can til, qua is se jam, a da de vo lu ção
pu ra e sim ples do bem ou a re no va ção 
da lo ca ção.

E, ine xis ten te es sa trí pli ce
facul da de de o ar ren da tá rio  ad qui rir o
bem, de vol vê-lo ou re no var o ar ren-
da men to, o con tra to, con ve nha mos,
não é de le a sing, tra ves tin do, sob a
ca pa de um con tra to de ar ren da men to, 
um me ro con tra to de com pra e ven da a 
pra zo, com o com ple to des vir tu a men to 
da lei, uma vez que, ain da que se tra te
de com pra e ven da a pra zo, con tra to
es se cu ja ina dim plên cia ge ra pa ra a
par te ven de do ra o di re i to de, ape nas,
res cin dir o con tra to ou co brar os va lo -
res ina dim pli dos, fi ca a ar renda tá ria
com o di re i to de re in te grar-se, des de
lo go, na pos se do bem li sa do.

Estando a parte arrendatária a
pagar parcelas para amortizar o cap i tal 
juntamente com o valor re sid ual, resta
evidente que está ela, na verdade,
pagando o preço de aquisição do bem,
não se tratando de verdadeiro leas ing.

APELAÇÕES CÍVEIS JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

144 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



Em si tu a ções ta is, in ci den te
faz-se o art. 11, § 1º, da Lei n. 6.099,
de 12/9/74, a cu jo te or:

“A aqui si ção pe lo ar ren da tá rio
de bens ar ren da dos em de sa cor do
com as dis po si ções des ta Lei se rá
con si de ra da ope ra ção de com pra e
ven da à pres ta ção”.

Da mes ma for ma, dis põe o art.
10 da Re so lu ção n. 2.309/96, que:

“A operação de arrendamento
mercantil será considerada como de
compra e venda à prestação se a
opção de compra for exercida an tes
de decorrido o respectivo prazo míni-
mo estabelecido no art. 8º desse Re-
gulamento”.

Este, por sua vez, fixa, para o
contrato de leas ing financeiro, o prazo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses,
em se tratando de bens de vida útil
igual ou in fe rior a 5 anos ou 36 (trinta
e seis) meses bens de maior duração.

Nes se con tex to, im pon do a ar -
ren dan te ao ar ren da tá rio o pa ga men -
to an te ci pa do do Va lor Re si du al Ga -
ran ti do (VRG), va lor es se des ti na do à
qui ta ção da com pra e ven da, pres ta ci o -
na do es se va lor, de for ma a ser com -
ple ta da a aqui si ção quan do da ul ti ma -
ção do pac to de ar ren da men to,
re ti ra da es tá, po is, do ar ren da tá rio a
trí pli ce op ção, re sul tan do des ca rac te -
ri za do, in ques ti o na vel men te, o ajus te
de ar ren da men to mer can til. 

Lo gi ca men te, não há qual quer
ile ga li da de nis so. Ape nas e so men te,
o pa ga men to an te ci pa do do VRG, for -
çan do a op ção an tes do tér mi no do
con tra to de ar ren da men to, trans mu da 
es se con tra to em com pra e ven da em
pres ta ções.

Com a autoridade que lhe é pe -
cu liar, assinala o emérito Arnaldo
Rizzardo:

“Per ce be-se que na da im pe de
o exer cí cio da op ção an tes do tér mi no
do con tra to. Mas, uma con se qüên cia
ad vi rá: o con tra to não con ti nu a rá co -
mo de ar ren da men to mer can til. Pas -
sa rá a con si de rar-se co mo de com pra
e ven da à pres ta ção” (Le a sing Arren -
da men to Mer can til no Di re i to Bra si le i -
ro, RT, 2ª ed., pág. 77).

Por igual, Pris ci la Ma ria Pe re i ra 
Cor rêa da Fon se ca re gis tra que, pa ra
que se te nha co mo ca rac te ri za do o ar -
ren da men to mer can til ou le a sing:

“Do con tra to de ve cons tar ex -
pres sa men te a trí pli ce op ção a fa vor
do ar ren da tá rio: ad qui rir o bem, re no -
var o con tra to ou de vol ver o bem.

“Tal opção deve ser exercida
apenas por ocasião do término do
contrato sob pena de a operação vir a
ser considerada como compra e
venda à prestação” (O Contrato de
Leasing — in Novos Contratos Empre- 
sar iais,  Car los Alberto Bi t tar ,
(coordenador), São Paulo, Ed. Revista
dos Tribunais, 1990, pág. 106).

Da mes ma for ma, res sal ta o 
Pro fes sor J. A. Pe nal va San tos:

“...com boa razão, no parágrafo 
único do art. 10, a Resolução (n.
351/75) capitulou que o exercício da
opção, em desacordo com o disposto
no ca put do artigo, ou seja, an tes do
término da vigência do contrato
(rectius: da opção) será considerado
como de compra e venda à prestação. 
A ra tio de tal dispositivo tem por
finalidade evitar a prática de expe-
diente como uma simples compra e
venda mascarada de arrendamento
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mercantil” (Leasing, Revista Forense,
abril, maio e junho de 1975, pág. 48).

Em idên ti co di a pa são, pre le ci o -
na Orlan do Go mes:

“O elemento essencial de ca-
racterização do leas ing é a faculdade
reservada ao arrendatário de adquirir,
no fim do contrato, os bens que alu-
gou. Se não existe, o contrato não é o
de leas ing” (Contratos, n. 391, Ed.
Forense, 1993, pág. 524).

Gu ar dan do con so nân cia com
es ses aba li za dos pro nun ci a men tos,
re gis tre-se da ju ris pru dên cia do co len -
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça as se -
guin tes ma ni fes ta ções:

“A op ção de com pra com o pa -
ga men to do va lor re si du al ao fi nal do 
con tra to é uma ca rac te rís ti ca es sen -
ci al do le a sing fi nan ce i ro. Com es se
en ten di men to, a Tur ma, pros se guin -
do o jul ga men to, por ma i o ria de vo -
tos, en ten deu que a co bran ça an te ci -
pa da do va lor re si du al, em bu ti da na
pres ta ção men sal, des fi gu ra o con -
tra to, trans for man do-o em com pra e
ven da a pra zo” (REsp n. 178.272/RS,
rel. Min. Ruy Ro sa do de Agui ar, j. em
18/3/99).

“Leasing. Financeiro. Valor re -
sid ual. Pagamento antecipado. TR.
Juros. Limite.

“— A opção de compra com o
pagamento do valor re sid ual ao fi nal,
é uma característica essencial do
contrato de leas ing. A cobrança ante-
cipada dessa parcela, embutida na
prestação men sal ,  desf igura o
contrato, que passa a ser de compra e 
venda a prazo (art. 5º, c, combinado
com o art. 11, § 1º, da Lei n. 6.099, de
12/9/74, alterada pela Lei n. 7.132, de
26/10/83), com desaparecimento da

causa do contrato e prejuízo do
arrendatário.

“— Apl i  ca ção da Sú mu la
596/STF pa ra a li mi ta ção da ta xa de
ju ros em ope ra ções das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras.

“— Ma té ria não pre ques ti o na da 
so bre a Lei n. 9.069/95 (TR).

“— Re cur so co nhe ci do em par -
te (Sú mu la 596/STF) e nes sa par te
pro vi do” (REsp n. 181.095/RS, rel.
Min. Ruy Ro sa do de Agui ar, DJU de
18/3/99, pág. 172).

“Leasing f inanceiro.  Valor
residual. Cobrança antecipada. Des-
configuração do contrato de arren-
damento mercantil. Juros. Súmula
596/STF.

“1. A opção de compra, com o
pagamento do valor re sid ual ao fi nal do 
contrato, é uma característica es pe cial
do leas ing. A cobrança antecipada
dessa parcela, embutida na prestação
men sal, desfigura o contrato que
passa a ser uma compra e venda a
prazo (art. 5º, c, combinado com o art.
11, § 1º, da Lei n. 6.099, de 12/9/74,
al terada pela Lei  n.  7.132, de
26/10/83), com o desaparecimento da
causa do contrato e prejuízo ao
arrendatário.

“2. (...)” (REsp n. 192.079/RS,
DJU de 9/8/99).

“Civil. Arrendamento mercantil.
Leasing financeiro. Ação de rein-
tegração de posse ajuizada pelo
arrendante. Descaracterização do
contrato pelo pagamento antecipado
do valor re sid ual garantido. Compra e
venda a prestações. Art. 11, § 1º, da
Lei n. 6.099/74. Impossibil idade
jurídica do pedido de reintegração.
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“I — A antecipação do VRG ou
o adiantamento ‘da parcela paga a
título de preço de aquisição’ faz infletir 
sobre o contrato o disposto no § 1º do
art. 11 da Lei n. 6.099/74, operando
demudação, ope legis, no contrato de
arrendamento mercantil para uma
operação comum de compra e venda
à prestação. Há o desaparecimento
da figura da promessa uni lat eral de
venda e da respectiva opção, porque
imposta a  obrigação de compra
desde o início da execução do con-
trato ao arrendatário.

“II — A au sên cia de jus ta ca u sa 
pa ra ex pe di ção de man da do de re in te -
gra ção de pos se é a abu si vi da de da
cláu su la — e que po de ser ob je to de
con tro le ju di ci al ex of fi cio — que fa cul -
ta a op ção da aqui si ção do bem ‘ten do 
a ar ren da tá ria cum pri do to das as su as 
obri ga ções’, se o va lor re si du al — com
va lor e ven ci men to já dis cri mi na dos
no fron tis pí cio do contra to pa drão —,
é exi gi do des de o iní cio da sua exe cu -
ção, e não só no mo men to da op ção.
Se es ta op ção é pre de fi ni da pe las
par tes, pe lo pa gamen to an te ci pa do e
con ti nu a do do VRG, não há ma is que
se fa lar em trí pli ce op ção (ad qui rir os
bens medi an te o pa ga men to do Va lor
Re si du al cor ri gi do; re no var o ar ren-
da men to pe lo pra zo e con di ções que
as par tes ajus ta rem, ten do co mo ba se 
o Va lor Re si du al cor ri gi do; res ti tu ir os
bens à ar ren dan te com o pa ga men to
do Va lor Re si du al cor ri gi do)” (REsp n.
194.160/RS, 3ª Tur ma, rel. Min. Car -
los Alber to Me ne zes Di re i to, rel. p/
acór dão, Min. Nancy Andrig hi, j.
14/11/2000).

“Leasing financeiro. Valor re -
sid ual. Pagamento antecipado. Juros.
Limite.

— A op ção de com pra com o
pa ga men to do va lor re si du al ao fi nal é
uma ca rac te rís ti ca es sen ci al do con -
tra to de le a sing. A co bran ça an teci pa -
da des sa par ce la, em bu ti da na pres ta -
ção men sal, des fi gu ra o contra to, que
pas sa a ser de com pra e ven da a pra -
zo (art. 5º, c, com bi na do com o art. 11, 
§ 1º, da Lei n. 6.099, de 12/9/74, al te -
ra da pe la Lei n. 7.132, de 26/10/83),
com de sa pa re ci men to da ca u sa do
con tra to.

“— Re cur so co nhe ci do em par -
te e nes sa par te pro vi do” (REsp n.
218.041/RS, rel. Min. Ruy Ro sa do de
Agui ar, DJU de 25/10/99, pág. 91).

“Direito comercial — Agravo no
recurso es pe cial — Ação de consig-
nação em pagamento — Contrato de
arrendamento mercantil (leas ing) —
Valor re sid ual de garantia (VRG) —
Exigência adiantada — Descaracte-
rização.

“A antecipação do VRG ou o
adiantamento ‘da parcela paga a título 
de aquisição’ faz infletir sobre o
contrato o disposto no § 1º do art. 11
da Lei 6.099/74, operando demuda-
ção, ope legis, no contrato de arren-
damento mercantil para uma operação 
comum de compra e venda à pres-
tação. Há o desaparecimento da
figura da promessa uni lat eral de
venda e da respectiva opção, porque
imposta a  obrigação de compra des-
de o início da execução do contrato ao 
arrendatário” (AGREsp n. 214.833/
RS,  3ª  Turma,  re l .  Min.  Nancy
Andrighi, j. 19/2/2001).

“Leasing financeiro. Valor re sid -
ual. Compra e Venda.
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“A cobrança antecipada do
valor re sid ual desfigura o contrato de
leas ing” (REsp n. 205.504/RS, DJU
de 28/7/99).

Enve re dan do pe la mes ma li nha 
de en ten di men to, as sim tem di to es te
So da lí cio:

“O va lor re si du al ga ran ti do re -
pre sen ta o exer cí cio da op ção de
com pra e ven da do bem ar ren da do no 
tér mi no do pra zo con tra tu al, de ven do
ser exi gi do so men te nes ta oca sião.

“O seu pa ga men to ins tan tâ neo
ou pro gres si vo des ca rac te ri za o con -
tra to pa ra uma com pra e ven da a pra -
zo, não exis tin do ra zão pa ra que se ja
con si de ra do co mo uma ga ran tia à ins -
ti tu i ção fi nan ce i ra ar ren dan te ca so o
ar ren da tá rio op te pe la não aqui si ção
do bem no tér mi no do con tra to” (Ap.
Cív. n. 98.015941-5, de Gas par, rel.
Des. Sil ve i ra Len zi).

“Arren da men to mer can til. Va lor 
re si du al. Co bran ça an te ci pa da. Con -
se qüên ci as.

“Fin do o pra zo do con tra to de
ar ren da men to, apre sen tam-se ao ar -
ren dan te três op ções: ad qui rir o bem,
de vol vê-lo, ou re no var o pac to. A ofer -
ta uni la te ral des ta trí pli ce op ção cons -
ti tui ca rac te rís ti ca es sen ci al des te ti po 
de aven ça.

“Em sendo assim, a cobrança
antecipada do valor re sid ual desca-
racteriza o leas ing, considerando-se
que o contratante está, na verdade,
pagando o preço de aquisição do bem 
parceladamente. 

“Dis so de cor re a sua trans mu -
da ção em con tra to de com pra e ven da 
a pra zo, sen do in ca bí vel o uso da
ação de re in te gra ção de pos se” (Ap.

Cív. n. 99.007656-3, de Pi çar ras, rel.
Des. Van der lei Ro mer).

“Arren da men to mer can til. Re in -
te gra ção de pos se. Co bran ça do va lor
re si du al jun ta men te com as pres ta -
ções. Inad mis si bi li da de. Des ca rac te ri -
za ção do con tra to. Pre ce den tes. Ape -
lo des pro vi do.

“Segundo recente e f irme
jurisprudência do Su pe rior Tri bu nal de
Justiça’ (. . .)  a antecipação do
pagamento do valor re sid ual garantido
descaracteriza o contrato de arrenda-
mento mercantil, este passando a
configurar mera compra e venda a
prazo, não mais prevalecendo as
regras do leas ing’ (AI n. 00.004585-3,
de Criciúma, rel. Des. Nilton Macedo
Machado)” (Ap. Cív. n. 00.018451-9, de 
Quilombo, rel. Des. Sérgio Paladino).

Ade ma is, di ga-se, que a eli mi -
na ção da op ção pe lo ar ren da tá rio
equi va le à im po si ção a ele da obri ga -
ção de aqui si ção do bem li sa do, sem
qual quer ou tra al ter na ti va.

O in sig ne Min. Jo sé Au gus to
Del ga do, ao con si de rar a hi pó te se de
ser im pos ta ao ar ren da tá rio a obri ga -
ção de aqui si ção, com eli mi na ção da
op ção, as sim se pro nun ci ou:

“Tenho a cláusula que impõe
obrigatoriedade do exercício de tal
manifestação (compra) como leonina.
Não se pode deixar de considerar que
essa opção deve ser entendida como
em har mo nia com os interesses
negociais do arrendatário, inclusive de
suas condições financeiras. A imposi-
ção do arrendador vi ola o princípio da
livre manifestação e o da razoabilidade 
negocial”  (Leasing: Doutr ina e
Jurisprudência, Juruá, 1997, pág. 128).
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Certo faz-se que a já citada
Resolução n. 2.309/96, em seu art. 7º,
VII, a, prevê a possibilidade de o
arrendatário pagar o valor re sid ual
garantido em qualquer momento du -
rante a vigência do contrato, sem que
esse pagamento caracter ize o
exercício da opção de compra, com o
que poderia parecer, à primeira vista,
que a cobrança antecipada do VRG,
em qualquer hipótese, não implicaria
no exercício dessa opção an tes do
término do contrato e, pois, não estaria 
a descaracterizar o ajuste de leas ing.
Isso, entretanto, desde que esse
pagamento decorra, não de imposição
contratual, mas de opção única e
exclusiva do próprio arrendatário,
dentro de uma manifestação de
vontade livremente exercitada.

A par dis so, uma me ra re so lu -
ção não po de, a pre tex to de re gu la -
men tar a lei, an ta go ni zar-se com es ta, 
des di zen do o que ne la es tá ex pres sa -
men te con sig na do. São co i sas de
Bra sil!!!

Ma ni fes tan do-se a res pe i to, o
pre cla ro Des. Iri neu Ma ri a ni, ilus tre in -
te gran te do co len do Tri bu nal de Jus ti -
ça do Rio Gran de do Sul, en si na:

“Cobrança antecipada e desca- 
racterização do leas ing.

“Admitamos, no entanto, para
argumentar, se já le gal a cláusula que
institui garantido o VR. Surge, então,
o problema da cobrança antecipada,
modo instantâneo (à vista) ou modo
progressivo (parceladamente), e da
descaracterização do leas ing, visto
que em teor a operação fica idêntica à
compra e venda mercantil à prestação, 
tal como diz o § 1º ao art. 11 da lei.
Aliás, nem precisava dizer, pois as
coisas em Direito se definem pelo

conteúdo, e não pelos nomes ou
emblemas.

“O adi an ta men to do VR sem
des ca rac te ri zar o le a sing tam bém não 
es tá na lei. Assim co mo a ga ran tia
pas sou a ser ob je to de re fe rên cia nos
re gu la men tos.

“A Port. n. 140, de 27/7/1984,
do MF, por tan to an te ri or ao an ti go Re -
gu la men to, apro va do pe la Res. n.
980/84, do Ba cen, e lo gi ca men te apli -
cá vel no âm bi to fis cal, ape nas dis pu -
nha que as par ce las de an te ci pa ção
do va lor re si du al ga ran ti do ou do pa -
ga men to por op ção de com pra são
tra ta dos co mo pas si vo do ar ren da dor
e ati vo do ar ren da tá rio, não sen do
com pu tá vel na de ter mi na ção do lu cro
re al. Pos si bi li ta va a co bran ça an te ci -
pa da. Isso de sa pa re ceu com o an ti go
Re gu la men to, uma vez que fa la va em
VRG, mas pa go ape nas no fi nal do
pra zo de ar ren da men to.

“O novo Regulamento, apro-
vado pela Res. n. 2.309, de 28/8/1996,
do Bacen, fez constar no art. 7º, VII, a,
a previsão de a arrendatária pagar o
valor re sid ual garantido em qualquer
momento du rante a vigência do con tra- 
to, não caracterizando o pagamento do 
valor re sid ual, garantido o exercício da 
opção de compra.

“Não diz que po de ser co bra do
de mo do ins tan tâ neo ou pro gres si vo,
co mo vêm sus ten tan do os de fen so res
da não-des ca rac te ri za ção, e sen do
pac tu a do nos con tra tos, cu jo ca rá ter
ade si vo im põe o adi an ta men to. É pos -
sí vel tão-só a pre vi são co mo fa cul da -
de do ar ren da tá rio. Po de rá, es te,
quan do en ten der con ve ni en te, an te ci -
par o pa ga men to, sem que is so ca rac -
te ri ze op ção de com pra. Essa con ve -
niên cia po de ocor rer quan do for ele i to
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o VR de mer ca do. Exem plo: uma gre ve
nas mon ta do ras de ve í cu los pa ra li sa o
se tor du ran te di ver sos me ses. O aque -
ci men to no co mér cio dos usa dos é
efe i to na tu ral, ele van do o pre ço. Nes -
sa mol du ra, con vém ao ar ren da tá rio,
má xi me se o con tra to es ti ver na fa se
fi nal, pa gar o pre ço de mer ca do sic
stan ti bus, an tes que os efe i tos se fa -
çam sen tir. Em su ma, é uma re gra
que tra duz pro teção aos in te res ses do 
ar ren da tá rio, e não im po si ção da von -
ta de da ar ren dado ra.

“A úni ca chan ce de ver mos na
lei a pos si bi li da de de o VR ser an te ci -
pa do es ta ria no § 2º do art. 11, mas
não é pos sí vel. Diz o art. 11: Se rão
con si de ra das co mo cus to ou des pe sa
ope ra ci o nal da pes soa ju rí di ca ar ren -
da tá ria as con tra pres ta ções pa gas ou
cre di ta das por for ça do con tra to de ar -
ren da men to mer can til. § 1º A aqui si -
ção pe lo ar ren da tá rio de bens ar ren -
da dos em de sa cor  do com as
dis po si ções des ta Lei se rá con si de ra -
da ope ra ção de com pra e ven da à
pres ta ção. § 2º O pre ço de com pra e
ven da, no ca so do pa rá gra fo an te ri or,
se rá o to tal das con tra pres ta ções pa -
gas du ran te a vi gên cia do ar ren da -
men to, acres ci do da par ce la pa ga a tí -
tu lo de pre ço de aqui si ção. 

“Co me ça que o § 2º se re fe re à
si tu a ção do § 1º, ou se ja, aqui si ção
em de sa cor do com a lei. Mas po -
der-se-ia pen sar que a ex pres são par -
ce la pa ga a tí tu lo de pre ço de aqui si -
ção sig ni fi ca tam bém par ce la do va lor
re si du al, co mo quan tia do pre ço de
aqui si ção. Po rém, em bo ra ha ja cer ta
am bi güi da de do tex to, não é es sa a
com pre en são ace i tá vel, e por du as ra -
zões. Pe la pri me i ra, se par ce la pa ga
do pre ço de aqui si ção se re fe re a va lor
da con tra pres ta ção, o sen ti do é res tri to 

à sua par te fi xa, rec ti us, so ma das quo -
tas de de pre ci a ção, con for me ex pos to
no item 3. Pe la se gun da, evi den cia-se
que, em fa ce do des vir tu a men to da
ope ra ção de le a sing pa ra a qual (ope -
ra ção) há van ta gens tri bu tá ri as, a lei
não ape nas as ex clui, co mo ain da au -
men ta a ba se de cál cu lo: to tal das con -
tra pres ta ções pa gas, ma is aqui lo que a 
ar ren da do ra ti ver pa go a tí tu lo de pre -
ço de aqui si ção. De ou tro mo do: par ce -
la pa ga a tí tu lo de pre ço de aqui si ção
na da tem a ver com va lor re si du al, mas 
com o pre ço de aqui si ção a que se re -
fe re o art. 12, ou se ja, o pre ço de com -
pra pe la ar ren da do ra.

“Por fim, sustenta-se que a
antecipação do VR tem apenas caráter 
de caução, decorrente do fato de que é 
um valor garantido, e que por isso não
significa opção de compra. Ora, o VR
não é garantido. Se não é garantido,
descabe falar em caução. E seja qual
for o nomen juris dado — caução ou
qualquer outro — , na prática, deturpa,
desnatura o instituto do leas ing, pois
exige que o arrendatário desembolse
desde logo os valores, tal qual na
compra e venda mercantil à prestação. 
E aí, se o § 1º do art. 11 da Lei não for
suficiente, vale repetir a parêmia de
que em Direito as coisas se definem
pelo conteúdo, e não pelos títulos ou
emblemas” (RT 756/83).

Ou tros sim, não as sis te ra zão à
cor ren te dou tri ná ria e ju ris pru den ci al
que afir ma ter o va lor re si du al ga ran ti -
do ca rá ter de ca u ção, na da ma is re -
pre sen tan do do que uma ga ran tia pa -
ra a ins ti tu i ção fi nan ce i ra ar ren dan te
na hi pó te se de o ar ren da tá rio, ao tér -
mi no do con tra to, não op tar pe la com -
pra do bem.
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Ora, a op ção de de vo lu ção do
bem é uma fa cul da de do ar ren da tá rio,
cons ti tu in do-se, mes mo, em pres su -
pos to do con tra to de ar ren da men to
mer can til; e o va lor re si du al so men te
de ve ser pa go no ca so de op tar pe la
com pra do bem ar ren da do. A lei é cla -
ra nes se sen ti do, sen do que re so lu -
ções di zen do o con trá rio não têm qual -
quer efi cá cia, pos to não te rem elas
le gi ti mi da de pa ra dis po rem de for ma
di ver sa e além do que a pró pria lei per -
mi te. Aliás, se ria uma ver da de i ra ex -
cres cên cia ju rí di ca a ad mis si bi li da de
de que o ar ren da tá rio ti ves se que pres -
tar qual quer ga ran tia à ar ren dan te pe lo 
exer cí cio de um di re i to que lhe é con fe -
ri do pe la pró pria lei: a de não op ção,
ao tér mi no da ce le bra ção con tra tu al,
pe la aqui si ção do bem ar ren da do. 

Co mo com to tal pro pri e da de as -
si na la o já ci ta do Des. Iri neu Ma ri a ni:

“O VR não é garantido. Se não
é garantido descabe falar em caução.
E seja qual for o nomen juris dado cau- 
ção ou qualquer outro, na prática
deturpa, desnatura o instituto do
leas ing, pois exige que o arrendatário
desembolse desde logo os valores tal
qual na compra e venda mercantil à
prestação. E aí, se o § 1º do art. 11 da
Lei não for suficiente, vale repetir a
parêmia de que em Direito as coi sas
se definem pelo conteúdo, e não
pelos títulos ou emblemas” (op. cit.,
pág. 84).

Co lhe-se do tex to do acór dão
pro fe ri do pe lo egré gio Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça no Re cur so Espe ci al n.
178.272/RS, do qual foi re la tor o emi -
nen te Mi nis tro Ruy Ro sa do de Agui ar
o en si na men to a se guir:

“Além das razões de ordem fis -
cal que levaram o legislador a manter
a opção de compra, com o pagamento 
do valor re sid ual como uma das
características do contrato de leas ing
operacional, existem outras duas a
considerar: a) o negócio de leas ing
fica sem causa, isto é, desaparece a
razão do negócio se o arrendatário
paga integralmente o preço do bem no 
curso da execução do contrato, uma
vez que a finalidade básica do leas ing
financeiro é ‘sempre o financiamento
de investimentos produtivos’ (Fábio
Konder Comparato, Contrato de
Leasing, Forense, 250/10) e não a
compra e venda,  sendo que a
existência de uma promessa uni lat eral 
de venda por parte da instituição
financeira serve para diferenciá-lo da
locação e da compra e venda a
crédito; b) o arrendatário perde com a
inclusão da prestação men sal da
parcela correspondente ao valor re sid -
ual ,  pois desembolsa antecipa-
damente aquilo que pagaria apenas
no caso de exercer uma das três
opções que a lei lhe reserva, ao fi nal
do contrato. E isso lhe pode ser ainda
mais prej u di cial se considerarmos que 
tal parcela serve para compor o valor
da prestação men sal, sobre a qual
incidirão juros e outros acréscimos. E
a inadimplência, que resulta do não
pagamento da prestação men sal
assim composta, terá graves reflexos
na economia do contrato,  com
possibilidade de perda da posse do
bem, embora uma parte do valor não
pago constitua cobrança antecipada
do que somente seria exigível a fi nal.
Uma conseqüência dessa cobrança
antecipada é que se elimina a opção
de compra, pois é a única alternativa
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que restou a quem já pagou
antecipadamente o preço”.

Adi te-se a is so que, a sim ples
ro tu la ção do con tra to fir ma do en tre os 
li ti gan tes co mo sen do de ar ren da -
men to mer can til é ab so lu ta men te ir re -
le van te, quan do res sal ta tra tar-se, na
re a li da de, de um con tra to de com pra e 
ven da a pres ta ções.

Isso por quan to, nos ter mos do
art. 85 do Có di go Ci vil:

“Nas de cla ra ções de von ta de
se aten de rá ma is à sua in ten ção que
ao sen ti do li te ral da lin gua gem”.

E, des ca rac te ri za do o con tra to
de ar ren da men to mer can til, não há fa -
lar, na hi pó te se de ina dim plên cia do
ar ren da tá rio, na con fi gu ra ção de es -
bu lho, eis que, tra tan do-se de me ro
con tra to de com pra e ven da a pra zo,
es se ina dim ple men to acar re ta a pos -
si bi li da de de res ci são do con tra to, pe -
las vi as pro ces su a is ade qua das; e so -
men te en tão, uma vez res cin di do
ju di ci al men te o con tra to, é que nas ce -
rá o di re i to da ar ren dan te à sua re in te -
gra ção na pos se do bem.

Ine xis ten te es sa ação es pe cí-
fi ca de res ci são, ca re ce do ra da ação
de re in te gra ção de pos se é a com pa -
nhia de le a sing.

Ora, a ação de re in te gra ção de
pos se, ação es sa de pro ce di men to
es pe ci al, tem co mo de si de ra to ex clu -
si vo a pro te ção da pos se co mo pu ra
si tu a ção de fa to, pe lo que, à par te que 
bus ca a pro te ção in ter di tal, por me io
de uma das ações es pe cí fi cas pre vis -
tas na Co di fi ca ção Pro ces su al Ci vil,
im põe-se a os ten ta ção, co mo re qui si -
to in dis cu tí vel à pos si bi li da de ju rí di ca
do pe di do que de duz, da con di ção de
pos su i dor. Não con tan do ela co mo
pos se di re ta ou in di re ta so bre o bem

ob je to do ple i to pos ses só rio, a uti li za -
ção des te mos tra-se in viá vel.

Co mo ex pos to an te ce den te -
men te, a par tir do mo men to em que há 
a co bran ça an te ci pa da do Va lor Re si -
du al Ga ran ti do, o con tra to de ar ren da -
men to mer can til re sul ta des ca rac te ri -
za do, pas san do a tra tar-se de um
me ro con tra to de com pra e ven da em
pres ta ções, não ma is sub sis tin do pa ra 
a fi nan ce i ra ar ren dan te nem se quer a
con di ção de pos su i dor in di re to, ine xis -
tin do, po is, a im pos si bi li da de da uti li -
za ção do ve í cu lo pos ses só rio de re in -
te gra ção.

O que sub sis te, pa ra a ar ren da -
do ra, is so sim, é ex clu si va men te o di re i -
to de pro pri e tá ria, di re i to es se pa ra cu ja
tu te la é ina de qua da a via pos ses só ria.

Des tar te, se nem se quer con ta
a ar ren dan te com a pos se in di re ta do
bem con tra ta do, não há, sob a óti ca
do bi nô mio ne ces si da de/uti li da de, in -
te res se pro ces su al em vir a ju í zo re -
que rer a al me ja da tu te la pos ses só ria,
o que con duz à ex tin ção do fe i to, com
apli ca ção do art. 267, in ci so VI, do Di -
ges to Pro ce di men tal Ci vil.

Na mes ma li nha de en ten di -
men to, tem di to es ta Cor te:

“Leasing. Ação de reintegração
de posse. Cobrança antecipada do
valor re sid ual. Descaracterização do
arrendamento. Recurso desprovido.

“A cobrança antecipada da VRG
(valor re sid ual garantido) nos contratos
de leas ing o desnatura, posto que ao
fim da avença não resta ao arrendatário 
outra opção senão receber o bem pelo
qual já pagou seu valor in te gral” (Ap.
Cív. n. 99.013694-9, da Cap i tal, rel.
Des. Anselmo Cerello).
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“Le a sing. Co bran ça an te ci pa da
do va lor re si du al. Des ca rac te ri za ção
do ar ren da men to. Re cur so des pro vi -
do.

“O pagamento antecipado do
valor re sid ual garantido (VRG) em
contratos de arrendamento mercantil
( leas ing) ,  desnatura o própr io
instituto, uma vez que, ao fi nal do
pacto, outra alternativa não resta ao
arrendatário senão a de receber o
bem pelo qual já pagou seu valor in te -
gral” (Ap. Cív. n. 99.013431-8, da
Cap i tal, rel. Des. Anselmo Cerello).

“Leasing. VRG. Antecipação.
Simulação reconhecida. Contrato de
compra e venda. Caracterização. Ação 
de reintegração de posse. Carência de 
ação.

“A exi gên cia e a ace i ta ção da
an te ci pa ção do pa ga men to do VRG
ca rac te ri za o exer cí cio da op ção de
com pra do bem. Por is to, o con tra to
pas sa a ser de com pra e ven da a pra -
zo, in ci din do o re gra men to pe cu li ar a
es te ti po de aven ça.

“Des ca rac te ri za do o con tra to
de ar ren da men to mer can til des ca bi da 
é a uti li za ção da ação de re in te gra ção
de pos se, po is ao ali e nan te não res -
tou se quer a pos se in di re ta do bem.
Con se qüen te men te, au sen te o in te -
res se de agir na mo da li da de ade qua -
ção, o que le va à ex tin ção do fe i to
com ba se no in ci so VI, do art. 267, do
CPC” (Ap. Cív. n. 99.019373-0, de La -
ges, rel. Des. Car los Pru dên cio).

Ma is re cen te men te, as sim pro -
nun ci ou-se a egré gia Qu ar ta Câ ma ra
Ci vil des te Tri bu nal, por acór dão da
la vra do bri lhan te Des. Pe dro Ma no el
Abreu:

“Reintegração de posse.
Contrato de leas ing. Valor re sid ual
garantido. Diluição nas prestações.
Descaracter ização do contrato.
Compra e venda em prestações. Inde-
ferimento da inicial. Possibilidade.

“É ca rac te rís ti ca do con tra to de
ar ren da men to mer can til a op ção de
com pra por par te do ar ren da tá rio, a
ser ‘exer ci da ape nas por oca sião do
tér mi no do con tra to, sob pe na de a
ope ra ção vir a ser con si de ra da co mo
com pra e ven da à pres ta ção’ (Pris ci la
Ma ria Pe re i ra Cor rêa Fon se ca).

“São abu si vas as cláu su las que
‘es ta be le çam, em con tra to de ar ren-
da men to mer can til (le a sing), a exi-
gên cia do pa ga men to an te ci pa do do
Va lor Re si du al Ga ran ti do (VRG), sem
pre vi são de de vo lu ção des se mon-
tan te, cor ri gi do mo ne ta ri a men te, se
não exer ci da a op ção de com pra do
bem’ (15ª cláu su la abu si va Por ta ria
n. 3 da Se cre ta ria de Di re i to Eco nô -
mi co).

‘Des ca rac te ri za do o con tra to de 
ar ren da men to mer can til, des ca bi da é
a im pe tra ção da ação de re in te gra ção
de pos se, por quan to ao ali e nan te se -
quer res tou a pos se in di re ta do bem.
Co mo co ro lá rio, im põe-se a ex tin ção
do fe i to, com ba se no art. 267, inc. VI,
do CPC em con se qüên cia da au sên cia 
do in te res se em agir na mo da li da de
ade qua ção’ (Ap. Cív. n. 97.012600-0,
da Ca pi tal, rel. Des. Car los Pru dên cio)” 
(AI n. 00.007054-8, de Bal neá rio Cam -
bo riú).

E:

“Re in te gra ção de pos se. Arren -
da men to mer can til. Co bran ça an te ci -
pa da do va lor re si du al ga ran ti do. Des -
vir tu a men to da que le con tra to em
com pra e ven da a pra zo. Pa ga men to,
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ade ma is, das pres ta ções em atra so,
com a efe ti va sus ta ção do pro tes to
das no tas pro mis só ri as às mes mas
vin cu la das. Mo ra não ca rac te ri za da.
De ci são de fe ri tó ria da li mi nar re for ma -
da. Agra vo pro vi do.

‘No con tra to de ar ren da men to
mer can til, de vem ser pre ser va das al -
gu mas ca rac te rís ti cas es sen ci a is,
sem as qua is per de a na tu re za de le a -
sing, co mo: a) aqui si ção do bem, a fi -
nal, pe lo pa ga men to do va lor re si du al
adre de men te de ter mi na do; b) de vo lu -
ção do bem, ou c) re no va ção do con -
tra to.

‘Ou tra al ter na ti va não res ta à
ar ren da tá ria ao fi nal do con tra to, se
não, após pa go o pre ço in te gral men te
com a so ma das pres ta ções de lo ca ti -
vos ma is va lor re si du al ga ran ti do
VRG, re ce ber o ob je to pe lo qual já fi -
ze ra a op ção pe la com pra.

‘Se as prin ci pa is ca rac te rís ti cas
do con tra to de ar ren da men to mer can til 
são a op ção de com pra ao fi nal do pac -
to ou a de vo lu ção do bem, trans fi gu -
ra-se o con tra to pa ra com pra e ven da
à pres ta ção, di an te dos pa ga men tos
an te ci pa dos, pe la ar ren da tá ria, dos va -
lo res do VRG, cu mu la dos com as con -
tra pres ta ções lo ca ti vas do bem.

‘O Estado em tema de con-
tratos, deve interferir para assegurar a
ordem pública e a igualdade dos con-
tratantes, tendo em vista o equilíbrio
so cial ’  (Apelação Cível  n.
98.005629-2, de Itajaí, rel. Des. Nel son
Schaefer Mar tins, j. em 18/11/99)” (AI
n. 99.007330-0, de São José, rel. Des.
Gaspar Rubik).

Ou:

“Re in te gra ção de pos se. Arren -
da men to mer can til. Va lor re si du al ga -
ran ti do. Co bran ça an te ci pa da, con co -

mi tan te às pres ta ções lo ca tí ci as. Des -
ca rac te ri za ção do con tra to pa ra com -
pra e ven da a pra zo. Re co nhe ci men to
de ofí cio. Pu bli ci za ção do con tra to.
Des ca bi men to do in ter di to pos ses só -
rio. Ca rên cia de ação au sên cia do in -
te res se de agir na mo da li da de ade -
qua ção. Extin ção do pro ces so.

“A cobrança antecipada do
VRG desfigura o contrato de leas ing,
transmudando-o em uma compra e
venda a prazo, uma vez que, ao
arrendatário, não resta alternativa ao
fi nal do contrato senão a aquisição do
bem.

“A des ca rac te ri za ção do con -
tra to de ar ren da men to mer can til po de
ser fe i ta de ofí cio pe lo ór gão jul ga dor,
con so an te a te o ria da fun ção so ci al do 
con tra to, pro cla ma da pe la dou tri na e
ju ris pru dên cia mo der nas, per mi tin do
ao Esta do a in ter ven ção na que le pa ra
as se gu rar a or dem pú bli ca atra vés da
igual da de en tre os con tra tan tes.

“Uma vez reconhecido o desvir- 
tuamento do contrato de leas ing para
uma compra e venda a prazo,
inadequado é o ajuizamento da ação
de reintegração de posse pelo arren-
dante para reaver o bem. Faltando-lhe 
a posse da coisa, ausente está um
dos requisitos para o manejo do
interdito, impondo-se a extinção do
feito sem julgamento do mérito, com
fulcro no art. 267, VI, do CPC, por falta 
de interesse de agir na modalidade
adequação” (Ap. Cív. n. 96.007266-7,
de Taió, rel. Des. Alcides Aguiar,
DJSC de 19/3/2001).

No mes mo di a pa são, re gis tra -
mos no acór dão re fe ren te ao jul ga -
men to da Ap. Cív. n. 99.019645-3, da
co mar ca de La ges:
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“Arren da men to mer can til. Ina-
dim ple men to. Va lor re si du al ga ran ti do. 
Co bran ça an te ci pa da. Des ca racte ri za -
ção do con tra to de le a sing. Trans mu -
da ção em con tra to de com pra e ven da
a pra zo. Pro te ção pos sessó ria. Invi a bi -
li da de. Ca rên cia. Extin ção do fe i to. De -
ci sum in cen su rá vel. Insurgên cia re cur -
sal de sa colhi da.

“Os con tra tos de le a sing  ou ar -
ren da men to mer can til têm, co mo ca -
rac te rís ti ca bá si ca e es sen ci al à sua
pró pria con for ma ção ju rí di ca, a pos si -
bi li ta ção pe la ar ren dan te, ao ar ren da -
tá rio, do exer cí cio, ao tér mi no do pe -
r ío  do con t ra  tu  a l ,  de uma das
se guin tes op ções: a aqui si ção do bem 
pe lo va lor re si du al pre vi a men te es ta -
be le ci do, a sua de vo lu ção ou a re no -
va ção do ajus te. Não en se ja da ao ar -
ren da tá rio ne nhu ma des sas op ções,
as qua is so men te po de ri am ser exer -
ci das ao tér mi no do con tra to, frus tra -
das elas ab ini tio, pe la cobran ça an te -
ci pa da e pro gres si va do va lor re si du al
ga ran ti do, di lu í dos es ses va lo res nas
par ce las men sa is, a ope ra ção ajus ta -
da não é de ar renda men to mer can til,
mas sim de com pra e ven da à pres ta -
ção. É o que re sul ta da dic ção do art.
11, § 1º, da Lei n. 6.099, de 12/9/74,
bem co mo do art. 10 da Re so lu ção n.
2.309/96.

“Ope ra da es sa des ca rac te ri za -
ção, a ina dim plên cia do con tra to ren -
de en se jo ao uso, pe la ar ren dan te,
dos me i os pro ces su a is pró pri os pa ra
a co bran ça de se us ha ve res ou pa ra a 
re so lu ção do ajus te; não tem ela, en -
tre tan to, di re i to a ser re in te gra da na
pos se do bem con tra ta do, di re i to es se 
do qual é ela ca re ce do ra”.

Em ou tros pre ce den tes, tor na -
mos a acen tu ar, no mes mo sen ti do:

“Arren da men to mer can til — In-
terdito de re in te gra ção — Pos se man -
ti da com a ar ren da do ra — Ante ci pa -
ção do va lor re si du al ga ran ti do —
Des na tu ra ção do con tra to — Trans for -
ma ção em com pra e ven da — Ina de -
qua ção da me di da ju di ci al in ten ta da
— Ca rên cia — Extin ção, de ofí cio, da
ação pos ses só ria.

“É da es sên cia do ar ren da-
men to mer can til a ofer ta uni la te ral, da
ar ren dan te à ar ren da tá ria, ao tér mi no
do con tra to, de uma trí pli ce op ção,
uma das qua is de ve rá ser, obri gato ri a -
men te, exer ci da: a) a aqui si ção do
bem por va lor re si du al adre demen te
es ta be le ci do; b) a de vo lu ção do bem;
c) a re no va ção do con tra to. Impon do a 
ar ren dan te à ar ren da tá ria, já de iní cio, 
a an te ci pa ção do va lor re si du al ga ran -
ti do, se ja de uma só vez, se ja par ce la -
da men te em con jun to com as pres ta -
ções men sa is do ar ren da men to,
er ra di ca ela da pró pria re la ção con tra -
tu al a pos si bi li da de da op ção do ar ren -
da tá rio por uma des sas op ções, po is já
lhe re ti rou a com pa nhia de le a sing qual -
quer pos sibi li da de de de vo lu ção do
bem ou de re no va ção do ajus te de ar -
ren da men to. Com es sa im po si ção,
des ca rac te ri za do re sul ta o con tra to de 
ar ren da men to mer can til, que vê-se
trans for man do em me ro con tra to de
com pra e ven da a pra zo.

“É de se fri sar, ade ma is, que  a
cláu su la que im põe a an te ci pa ção do
VRG, im pon do au to ma ti ca men te a
obri ga to ri e da de an te ci pa da do exer cí -
cio da op ção pe la aqui si ção do bem, é
cláu su la acen tu a da men te le o ni na,
vul ne ran do os prin cí pi os da li vre ma -
ni fes ta ção e da ra zo a bi li da de ne go -
ci al. 
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“Trans for ma do o con tra to de le a -
sing em con tra to de com pra e ven da,
des ca bi do faz-se o uso, pe la ar ren dan -
te, do in ter di to de re in te gra ção de pos -
se, pos to que, na com pra e ven da a
pra zo, pos se al gu ma res ta à ali e nan te,
se quer a in di re ta. E não se po de re in te -
grar al guém nu ma pos se que ja ma is
de te ve ele. Nes se con tex to, a uti li za -
ção, pe la ar ren dan te, do fe i to pos ses só -
rio mos tra-se ina de qua do, po is, fal tan te
a pos se e não con fi gu ra do o es bu lho,
in te gra dos não se fa zem os pres su -
pos tos le ga is, con subs tan ci an do-se, 
en tão, a fal ta de in te res se de agir, na
mo da li da de ade qua ção, au to ri zan do a
ex tin ção do fe i to pos ses só rio sem jul -
ga men to do mé ri to, co mo pre vis to no
art. 267, VI, do CPC. Essa ex tin ção po -
de e de ve ser de cre ta da de ofí cio, vez
que ao Esta do ca be, em te ma con -
tra tu al, in ter fe rir nas re la ções pri va das
pa ra as se gu rar a igual da de ju rí di ca dos 
con tra en tes, com vis tas à man ten ça do
equi lí brio so ci al” (AI n. 2000. 021827-8,
de Ita jaí).

“Exe cu ção. Arren da men to mer- 
can til. Sal do de ve dor. Pe nho ra. Agra -
vo de ins tru men to pro vi do. Des ca rac -
te ri za ção, de ofí cio, do con tra to de le a -
sing. Com pra e ven da em pres-
ta ções. Qu an tum de be a tur. Re vi são.

“A recusa, pelo credor, de bem
nomeado à penhora pelo executado
se justifica quando, estando ele em
condomínio e sendo de difícil comer-
cialização, outros existem melhores
localizados e sem os percalços da
comunhão.

“O con tra to de ar ren da men to
mer can til re sul ta des ca rac te ri za do
quan do a ar ren dan te, ao im por ao de -
ve dor o pa ga men to par ce la do do Va -
lor Re si du al Ga ran ti do, re ti ra-lhe a op -

ção de de vol ver o bem ou re no var o
con tra to ao tér mi no do pra zo ajus ta do. 
O con tra to, em tal hi pó te se, trans for -
ma-se em me ro con tra to de com pra e
ven da em pres ta ções, cor res pon den -
do as par ce las do fi nan ci a men to ao
re sul tan te do pre ço do bem, acres ci do 
de ju ros de 6% ao ano e de cor re ção
mo ne tá ria pe los ín di ces ofi ci a is, di vi di -
do pe lo nú me ro de me ses que in te -
gram o pe río do con ven ci o na do” (AI n.
2000.011931-8, de Som brio). 

“Agravo de instrumento — Ar-
rendamento mercantil — Reintegração
de posse – Liminar — Concessão —
Cobrança antecipada, entretanto, do
valor re sid ual garantido — Trans-
formação do contrato em compra e
venda em prestações — Ação pos-
sessória incabível — Reclamo recursal
acolhido — Extinção, de ofício, do pleito 
possessório.

“A opção de compra, com o pa-
gamento do valor re sid ual ao término
do contrato, é característica fun da men -
tal do leas ing financeiro, pelo que  a
antecipação do pagamento desse
valor re sid ual, com a sua diluição nas
parcelas mensais, deturpando e
desnaturando o contrato, transfor-
mando-o em compra e venda em
prestações. E, uma vez operada a
transmudação do contrato de arren-
damento mercanti l ,  inviabil izada
resulta a ação de reintegração de
posse, porquanto à arrendante nem
sequer restou a posse indireta do bem 
lisado, impondo-se extinto o pleito
possessório, por ausência do inte-
resse de agir na modalidade adequa-
ção” (AI n. 2001.003928-1, de São
José).

No mes mo nor te, dis se o egré -
gio Tri bu nal de Jus ti ça de Go iás:

APELAÇÕES CÍVEIS JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

156 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



“Le a sing. Va lor re si du al ga ran-
ti do an te ci pa do. Des ca rac te ri za ção
pa ra com pra e ven da. 1 — O va lor re -
si du al ins ti tu í do pe la Re so lu ção n.
2.309, de ve re pre sen tar quan tia mí ni-
ma, es ta be le ci da a tí tu lo de se gu ran ça
pa ra o ar ren da dor. 2 — Se o va lor re si -
du al ga ran ti do, re pre sen tan do o va lor
es ti pu la do pa ra op ção de com pra, vi er
di lu í do nas pres ta ções, ope ra-se a
des ca rac te ri za ção do pac to, tor nan -
do-se ver da de i ra com pra e ven da,
afas tan do, des ta for ma, a re inte gra ção 
de pos se. Agra vo co nhe ci do e im pro vi -
do” (AI n. 15.045-6/180, rel. Des. Cas -
tro Fi lho, j. 6/4/99).

Enve re dan do pe la mes ma tri -
lha de en ten di men to, as sim se pro -
nun ci a va o ex tin to Tri bu nal de Alça da
do Rio Gran de do Sul:

“A re ti ra da da op ção de com pra 
do con tra to subs ti tu in do-a pe lo pa ga-
men to do re sí duo an te ci pa da men te
jun to com as con tra pres ta ções, des-
ca rac te ri za o con tra to de ar ren da men -
to mer can til, tor nan do-o uma com pra
e ven da a pres ta ções ou mú tuo. A op -
ção de com pra é re qui si to do con tra to, 
con for me le tra c do art. 5º da Lei n.
6.099/74.

“De i xan do de ser ar ren da men -
to mer can til de i xa de exis tir con tra to
de de pó si to en tre as par tes.

“Não havendo esbulho pos ses-
sório não pode haver reintegração de
posse” (AI n. 196148571, rel. Juiz Gas- 
par Mar ques Batista, j. em 27/11/96).

“Le a sing. VRG pa go jun ta men te 
com o va lor da lo ca ção. Com pra e ven -
da. Lei n. 6.099/74. Res. n. 980/84 (art. 
11). Não é ca bí vel ação de re in te gra -
ção de pos se. Em con tra to de ar ren da -
men to mer can til, on de o va lor re si du al
ga ran ti do é pa go men sal- men te, jun -

ta men te com as pres ta ções da lo ca -
ção, a ope ra ção trans for ma-se em
com pra e ven da, não sen do ca bí vel
re in te gra ção de pos se” (Ap. Cív. n.
196196778, rel. Ju iz Ru bem Du ar te, j.
5/12/96).

“Arrendamento mercantil. Ação
de reintegração de posse. Descabi-
mento. 

“Não cabe ação de reintegra-
ção de posse se a retirada da opção
de compra do contrato substituída
pelo pagamento do resíduo periodica-
mente junto com as contraprestações, 
descaracteriza o contrato de arrenda-
mento mercantil, tornando-o um con-
trato atípico propriamente dito, muito
semelhante a uma compra e venda a
prestações ou a um mútuo. A opção
de compra é requisito do contrato,
conforme letra c  do artigo 5º da Lei n.
6. 099/74” (Ap. Cív. n. 196212963, rel.
Juiz Gaspar Mar ques Batista, j. em
14/5/97).

“A co bran ça an te ci pa da do
VRG, con fi gu ra a op ção de com pra,
des ca rac te ri zan do o con tra to, que
pas sa a ser de com pra e ven da a pra -
zo. Inviá vel, nes sas con di ções, a re in -
te gra tó ria de pos se, por au sen tes os
re qui si tos do art. 927 do CPC. Ape lo
im pro vi do” (Ap. Cív. n. 197145105,
rel. Ju iz Ulde ri co Ce cat to, j. em
2/10/97).

“Ação de re vi são con tra tu al.
Arren da men to mer can til.

“Se, jun to com as pres ta ções
do ar ren da men to do ve í cu lo o ar ren -
da tá rio tam bém pas sa a pa gar o va lor
re si du al, res ta des ca rac te ri za do o
con tra to de ar ren da men to mer can til,
cons ti tu in do-se em ope ra ção de com -
pra e ven da à pres ta ção...” (TARGS
103/149).
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“Con tra to. Ação de re vi são. Pa -
ga men to do va lor re si du al jun to com
as pres ta ções. Con tra to de ar ren da -
men to mer can til. Des ca rac te ri za ção 

“Se, jun to com as pres ta ções
do ar ren da men to do ve í cu lo, o ar ren -
da tá rio tam bém pas sa a pa gar o va lor
re si du al, res ta des ca rac te ri za do o
con tra to de ar ren da men to mer can til,
cons ti tu in do-se em ope ra ção de com -
pra e ven da à pres ta ção” (TARS, 2º
Gru po Cí vel, EI n. 196102743, rel. Ju iz
Léo Li ma, JTARS 103-149/157).

“Arren da men to mer can til. Ação 
de re in te gra ção de pos se. Li mi nar.

“A retirada da opção de compra 
do contrato substituindo-a pelo paga-
mento do resíduo antecipadamente
junto com as contraprestações desca- 
racteriza o contrato de arrendamento
mercantil, tornando-a uma compra e
venda à prestação ou mútuo. A opção
de compra é requisito do contrato,
conforme letra c do art. 5º da Lei n.
6.099/74.

“De i xan do de ser ar ren da men -
to mer can til, de i xa de exis tir con tra to
de de pó si to en tre as par tes.

“Não ha ven do es bu lho pos ses -
só rio não po de ha ver re in te gra ção de
pos se.

“Decisão atacada desconsti-
tuída.

“Agravo provido” (3ª C. Cív.,
Agravo de Instrumento n. 196148571).

“Arren da men to mer can til —
Con tra to atí pi co.

“Pre vis to o pa ga men to do va lor
re si du al em par ce las, jun ta men te com
as con tra pres ta ções, des ca rac te ri -
za-se o con tra to de ar ren da men to mer -
can til pe lo de sa pa re ci men to da op ção
de com pra, tor nan do-se con tra to atí pi -

co pro pri a men te di to. Assim, apli -
cam-se as re gras do mú tuo, em fa ce
da apli ca ção da te o ria ana ló gi ca, in ci -
din do o § 3º do art. 192 da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, não po den do o fi nan ci a dor
usu fru ir lu cro su pe ri or a 12% ao ano,
por ser usu rá rio tal pro ce di men to. Ape -
la ção par ci al men te pro vi da” (Ap. Cív.
n. 1961513029, 3ª Câ ma ra Cí vel).

“Agravo de instrumento. Con-
trato de leas ing. Descaracterização.
Impedimento de reintegração de
posse. Descaracterizado o contrato de
arrendamento mercantil por cláusula
típica de mútuo ou promessa de com-
pra e venda, como a de vencimento
antecipado do contrato ou a antecipa-
ção to tal ou parcial do re sid ual, que faz 
o arrendatário proprietário, impossível
a reintegração de posse do bem. Re -
curso improvido” (AGI n. 196048029,
de Caxias do Sul, rel. Juiz Adalberto
Medeiros Fernandes, j. 7/5/96).

“Arren da men to mer can til —
Contrato atí pi co.

“Pre vis to o pa ga men to do va lor
re si du al em par ce las, jun ta men te com
as con tra pres ta ções, des ca rac te ri -
za-se o con tra to de ar ren da men to
mer can til pe lo de sa pa re ci men to da
op ção de com pra, tor nan do-se con tra -
to atí pi co pro pri a men te di to. Assim,
apli cam-se as re gras do mú tuo, em fa -
ce da te o ria da apli ca ção ana ló gi ca,
in ci din do o § 3º do art. 192 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, não po den do o finan-
ciador usu fru ir lu cro su pe ri or a 12% ao 
ano, por ser usu rá rio tal pro ce di men -
to. Ape la ção par ci al men te pro vi da”
(Ap. Cív. n. 196152029, de Por to Ale -
gre, 3ª Câm. Cív., rel. Ju iz Gas par
Mar ques Ba tis ta).

Da fun da men ta ção do acór dão
por úl ti mo trans cri to, co lhe-se:
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“O arrendamento mercantil é
um contrato típico, cujos contornos
foram da dos pela Lei n. 6.099/74. No
art. 5º, letra c da referida lei, diz que
os contratos conterão opção de com-
pra ou renovação de contrato, como
faculdade do arrendatário. No § 5º do
art. 16 diz que poderão ser autori-
zados contratos sem opção de com-
pra, quando celebrados com entida-
des domiciliadas no ex te rior.

“Des sas dis po si ções, de duz-se 
que de i xa de ser con tra to tí pi co de ar -
ren da men to mer can til, o pac to a que
fal tar a op ção de com pra, is to é, se a
com pra e ven da já ti ver se ope ran do
des de a for ma ção do con tra to.

“Jor ge Pe re i ra Andra de diz que
é ca rac te rís ti ca es sen ci al do con tra to
de le a sing, a ofer ta uni la te ral da ar -
ren dan te à ar ren da tá ria de três op -
ções ao fi nal do con tra to, sen do que
uma de las de ve obri ga to ri a men te ser
exer ci da: a) com prar o bem por va lor
re si du al adre de men te de ter mi na do; b) 
de vol ver o bem; c) re no var o con tra to.

“O con tra to que se en con tra às
fls. 41 e segs. não é ar ren da men to
mer can til, por tan to, não é tí pi co, eis
que não con tem pla as três op ções
que ca rac te ri zam o le a sing. Pe lo con -
tra to em ques tão, o va lor re si du al já
vai sen do pa go ao lon go do cum pri-
men to do con tra to, de sa pa re cen do as 
de ma is op ções. Não há obri ga to rie-
da de de op tar pe la aqui si ção do bem,
po is a aqui si ção já ocor re no mo-
men to da for ma ção do con tra to, di re -
ta men te do for ne ce dor, fi gu ran do a
ar ren dan te co mo me ra fi nan ci a do ra,
nu ma sim ples ope ra ção de em prés ti -
mo.

“Fos se um ge nu í no con tra to de
ar ren da men to mer can til, ou uma com -
pra e ven da a pres ta ções, se ria de
con cor dar-se com os ter mos da ve ne -
ran da sen ten ça, po is, na lo ca ção e na
com pra e ven da, não há li mi te no lu cro 
do ven de dor ou do lo ca dor, que po -
dem es ta be le cer os pre ços que fo rem
con ve ni en tes, con for me as os ci la ções 
do mer ca do. Mes mo as sim, é de lem -
brar-se de ou tra pas sa gem di ta da por
Jor ge Pe re i ra Andra de, que diz: ‘ape -
sar da for ma ju rí di ca do le a sing, dis ci -
pli na da pe las Le is ns. 6.099/74 e
7.132/83, atri bu ir tra ta men to tri bu tá rio
se me lhan te ao alu guel, a es sên cia da
ope ra ção é um fi nan ci a men to pa ra ob -
ten ção de um bem do ati vo fi xo’”.

E, do Tri bu nal de Jus ti ça ga ú -
cho:

“Arren da men to mer can til. Ação
de re in te gra ção de pos se. Na tu re za
efe ti va da con tra ta ção.

“Contrato de compra e venda
com pagamento parcelado, em face
do recolhimento antecipado do valor
re sid ual. Descaracterização do con-
trato de leas ing.

“Carência de ação possessória
pela descaracterização do contrato de 
leas ing.

“Ape la ção pro vi da” (Ap. Cív. n.
598.247.369, de Uru gua i a na, 14ª Câ -
ma ra Cí vel, rel. Des. Hen ri que Osval -
do Po e ta Röe nick, j. 3/9/98). 

E dúvidas não restam que o
Estado, em  tema de contratos, ainda
que particulares, deve interferir para
assegurar a ordem pública e a igual-
dade dos ajustantes, tendo em vista o
equilíbrio so cial, relegando-se a um
plano secundário a teoria do pacta sunt 
servanda, que, endeusando o
elemento volitivo, prega, justamente, a
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não intervenção estatal nos contratos,
devendo ser, an tes, guardada to tal
obediência aos termos da pactuação.

Entretanto, hodiernamente, não 
mais se admite um apego extremado
ao princípio do pacta sunt servanda,
princípio esse que vai cedendo ter-
reno, cada vez mais, à denominada
socialização da teoria contratual, se-
gundo a qual, como observa Cláudia
Lima Mar ques:

“(...) se re des co bre o pa pel da
lei, que não se rá ma is me ra men te in -
ter pre ta ti va ou su ple ti va, mas co gen te 
(ve ja art. 1º do CDC). A lei pro te ge rá
de ter mi na dos in te res ses so ci a is e
ser vi rá co mo ins tru men to li mi ta dor do
po der da von ta de” (Con tra tos no Có di -
go de De fe sa do Con su mi dor, 2ª ed.,
SP, RT, 1995, pág. 282).

Ou, co mo as si na la o pre cla ro
Ca io Má rio da Sil va Pe re i ra, com a
per cu ciên cia que lhe é pe cu li ar:

“(...) o prin cí pio da li ber da de
con tra tu al tem per di do ter re no em fa -
vor do sen ti do de jus ti ça, ca paz de
ofe re cer se gu ran ça, paz, or dem e
pros pe ri da de ao Esta do. Em con tra -
po si ção ao dog ma do Có di go Na po -
leão, que con si de ra va sa gra do o acor -
do de von ta des, o di re i to mo der no
con sa gra a in ter ven ção do Esta do,
pa ra anu lar ou pa ra mo di fi car aque le
acor do, con for me as exi gên ci as do in -
te res se co le ti vo” (Le são nos Con tra -
tos, Rio, Fo ren se, 1959, pág. 141).

E des ca rac te ri za do o con tra to
de ar ren da men to mer can til, trans for -
ma do ele em me ro con tra to de com -
pra e ven da em pres ta ções, não sub -
sis te em fa vor da com pa nhia de
ar ren da men to qual quer pos se in di re ta 
do bem a au to ri zar a ca rac te ri za ção,

em ra zão da mo ra da com pra do ra, da
prá ti ca de qual quer es bu lho.

Ine xis ten te ba se ju rí di ca pa ra o
uso, pe la cre do ra, dos me ca nis mos le -
ga is de pro te ção à pos se, ex tin ta im -
pu nha-se, co mo re al men te foi, a ação
de re in te gra ção pos ses só ria afo ra da,
con fir ma da pe lo acór dão em bar ga do.

E nem se ale gue a im pos si bi li -
da de de re co nhe ci men to de ofí cio da
ma té ria por es te ór gão jul ga dor, pos to
que, em se de de di re i to con tra tu al, a
mo der na dou tri na e ju ris pru dên cia têm
ite ra ti va men te ad mi ti do a in ter ven ção
do Esta do nas re la ções con tra tu a is
par ti cu la res, co mo for ma de as se gu rar
a ab so lu ta igual da de ju rí di ca de to dos
os con tra tan tes, as se gu ra ção es sa
que é ma té ria de or dem pú bli ca.

Segundo o alentado Fran Mar -
tins:

“64. Inter fe rên cia do Esta do
nos con tra tos. Pu bli ci za ção do con tra -
to. Por ou tro la do, pa ra fa zer fa ce a
con tin gên ci as ori un das de no vas si tu a -
ções eco nô mi cas e po lí ti cas da hu ma -
ni da de, sur gi das prin ci pal men te com
as guer ras que, nos úl ti mos de cê ni os,
têm aba la do a es tru tu ra da so ci e da de, 
o Esta do vem in ter fe rin do, de ma ne i ra
de ci si va, nos ne gó ci os con tra tu a is, já
im pe din do que os in di ví du os con tra -
tem li vre men te, já, mu i tas ve zes,
subs ti tu in do a von ta de das par tes pe la 
im po si ção de re gras que de vem ser
cum pri das pe los con tra tan tes. Assim
age o Esta do, ten do em vis ta o equi lí -
brio so ci al.

“Mas o faz tão dis cri ci o na ri a men -
te que já se che gou a fa lar na fa lên cia
do Di re i to mo ti va da pe la in ter fe rên cia
do po der pú bli co nos con tra tos, ca da
vez ma is res trin gin do a li vre ma ni fes ta -
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ção das par tes con tra tan tes pa ra im pe -
rar, so bre elas, a von ta de es ta tal.

“Indis cu ti vel men te, há uma evi -
den te in ge rên cia do Esta do em ques -
tões que, an tes, eram re gu la das so -
be ra na men te pe las par tes, mas tal
in ge rên cia não ani qui lou ain da o prin -
cí pio da au to no mia da von ta de. Inter -
fe re o Esta do em as sun tos que di zem
res pe i to ao bem-es tar so ci al, de i xan -
do ain da lar go cam po pa ra que, de
mo do pri va do, pos sam as par tes li vre -
men te con tra tar. Esse fa to, não é no -
vo, ape nas ten do si do ul ti ma men te
am pli a do, da das as ra di ca is trans for -
ma ções so ci o e co nô mi cas dos po vos
dos úl ti mos anos. O pró prio Có di go
Ci vil fran cês, que con sa grou o prin cí -
pio da au to no mia da von ta de, já ha -
via, tam bém, es ti pu la do res tri ções a
es se prin cí pio, ao es ta tu ir, no art. 6º,
que não se po de der ro gar, por con -
ven ções par ti cu la res, le is que in te res -
sem à or dem pú bli ca e aos bons cos -
tu mes, e quan do o Esta do in ter fe re na 
li vre ma ni fes ta ção da von ta de dos
con tra tan tes, im pon do re gras que de -
ve rão ser por eles cum pri das, o faz
ten do em vis ta as se gu rar o equi lí brio
so ci al, que de ve ser su pe ri or aos in te -
res ses de or dem pri va da.

“Ine gá vel, en tre tan to, é que,
dia a dia, em fa ce mes mo das trans -
for ma ções por que pas sa a hu ma ni da -
de, o Esta do vai apro fun dan do ca da
vez ma is sua in ge rên cia nos ne gó ci os
pri va dos, so bre tu do no cam po dos con -
tra tos. Este es tá, aos pou cos, pu bli ci -
zan do, com gra ves re per cus sões na li -
ber da de das par tes con tra tan tes.
Exem plo des sa in ter fe rên cia do Esta do
no se tor dos con tra tos co mer ci a is são
as me di das ado ta das pe lo po der pú bli -
co pa ra a fi xa ção dos pre ços de de ter -
mi na das mer ca do ri as, nos con tra tos de 

com pra e ven da, a pror ro ga ção dos
con tra tos de lo ca ção de imó ve is uti li za -
dos pa ra fins co mer ci a is e, as sim, par -
tes in te gran tes do fun do de co mér cio do 
co mer ci an te, as res tri ções de im por ta -
ções ou ex por ta ções e mu i tas ou tras
me di das que são pe ri o di ca men te ado -
ta das pe lo Esta do pa ra que se ja man ti -
do o equi lí brio so ci al” (Con tra tos e Obri -
ga ções Co mer ci a is, 13ª ed. rev. e aum., 
1995, págs. 82 e 83).

Frise-se, por outro lado, que
f iscal ização da ex is tênc ia das
condições da ação, por ser matéria de
ordem pública, não preclui, e pode ser
exercida ex officio, ainda que em sede 
recursal, permitindo o nosso Di ploma
Processual Civil, em seu art. 267, § 3º, 
o exame, em qualquer tempo e grau
de jurisdição, das condições da ação,
dispondo in verbis: 

“O ju iz co nhe ce rá de ofí cio, em
qual quer tem po e grau de ju ris di ção,
en quan to não pro fe ri da a sen ten ça de
mé ri to, da ma té ria cons tan te dos ns.
IV, V e VI”.

Ano ta, a res pe i to, o la pi dar
Egas Mo niz de Ara gão:

“Ta is itens ex tra va sam do po der 
dis po si ti vo das par tes, fi can do in clu í -
dos en tre os que se sujeitam à in ves ti -
ga ção de ofí cio pe lo Esta do, co mo
uma das con se qüên ci as de ser a ação
um di re i to con tra ele exer ci tá vel que,
por is so, lhe dá o po der cor res pec ti vo,
de exa mi nar de ofí cio os pres su pos tos
do pro ces so e as con di ções da ação,
mes mo que ocor ra a re ve lia do réu”
(Co men tá ri os ao Có di go de Pro ces so
Ci vil, Ed. Fo ren se, vol. II, pág. 536).

É o en ten di men to de fen di do
por es te Tri bu nal nos acór dãos as sim
emen ta dos:
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“As con di ções da ação, sen do
re qui si tos de le gi ti mi da de da pró pria
atu a ção do Po der Ju ris di ci o nal (arts.
2º e 3º), po dem ser exa mi na das a
qual quer tem po, não se su je i tan do à
pre clu são, en quan to não hou ver sen -
ten ça de mé ri to, ain da mes mo que o
sa ne a dor res te ir re cor ri do” (Ap. Cív. n. 
49.409, da Ca pi tal, rel. Des. Pe dro
Ma no el Abreu).

“Ação anu la tó ria de ato ju rí di -
co. Pre li mi na res afas ta das no sa ne a -
dor. Aco lhi men to pe la sen ten ça. Pre -
clu são. Ino cor rên cia. Ma té ria de
or dem pú bli ca re co nhe cí vel, de ofí cio
e em qual quer grau de ju ris di ção, in -
clu si ve. Inte li gên cia do art. 267, § 3º,
do CPC.

“Ainda que afastadas em sa-
neador, as matérias de ordem pública, 
tais como ilegitimidade ad causam e
pressupostos de constituição e de-
senvolvimento válido e reg u lar do pro- 
cesso, podem ser reanalisadas por
ocasião da sentença, não precluindo
enquanto não proferida a sentença de 
mérito, nos exatos termos do art. 267,
§ 3º, do Código de Processo Civil”
(Ap. Cív. n. 97.010159-7, de Piçarras,
rel. Des. Carlos Prudêncio).

Mantendo a mesma linha de
entendimento, gizou o egrégio Su pe -
rior Tri bu nal de Justiça:

“A ma té ria re la ti va a pres su -
pos tos pro ces su a is, pe remp ção, li tis -
pen dên cia, co i sa jul ga da e con di ções
de ad mis si bi li da de da ação po de ser
apre ci a da, de ofí cio, em qual quer
tem po e grau de ju ris di ção or di ná ria,
en quan to não pro fe ri da a sen ten ça de 
mé ri to (art. 267, § 3º). Sus ci ta da a
ques tão so bre ile gi ti mi da de de par te,
não po de o Tri bu nal exi mir-se de
apre ciá-la, sob ale ga ção de pre clu -

são, sen do-lhe pos sí vel, no ca so, exa -
mi ná-la de ofí cio” (REsp n. 5.735/PR,
j. em 4/12/90, DJU de 4/2/91, pág.
576, rel. Min. Wal de mar Zve i ter).

“A sen ten ça de mé ri to pro fe ri da 
em pri me i ro grau não im pe de que o
Tri bu nal co nhe ça des sas ma té ri as (as
do art. 267, IV, V e VI) ain da que ven ti -
la das, ape nas, em fa se de re cur so, ou
mes mo de ofí cio” (RSTJ 89/193, rel.
Min. Car los Alber to Me ne zes Di re i to).

“Em se tra tan do de con di ções da 
ação e de pres su pos tos pro ces su a is,
não há pre clu são pa ra o ma gis tra do,
mes mo exis tin do ex pres sa de ci são a
res pe i to, por cu i dar-se de ma té ria in -
dis po ní vel, ina pli cá vel o enun ci a do n.
424 da Sú mu la/STF à ma té ria que de -
va ser apre ci a da de ofí cio” (4ª Tur ma,
REsp n. 43.138/SP, rel. Min. Sál vio de 
Fi gue i re do, j. 19/8/97).

Re cen te men te, as sim en fa ti zou
o mes mo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:

“Di re i tos co mer ci al e eco nô mi co. 
Con tra to de ar ren da men to mer can til.
Le a sing. VRG. Co bran ça an te ci pa da.
Des ca rac te ri za ção pa ra com pra e ven -
da à pres ta ção. Jul ga men to ex tra pe ti -
ta. Ino cor rên cia. Re cur so des provi do.

“I — O contrato de leas ing tem
como característica essencial a oferta
uni lat eral do arrendante ao arrenda-
tário, no termo do contrato, da tríplice
opção de adquirir o bem, devolvê-lo
ou renovar o contrato.

“II — A co bran ça an te ci pa da do
Va lor Re si du al Ga ran ti do, obri ga ção
pre vis ta em nor mas re gu la men ta res,
que ga ran te ao ar ren da dor o re ce bi -
men to da quan tia fi nal de li qui da ção do 
ne gó cio, ca so o ar ren da tá rio op te por
não exer cer o di re i to de com pra ou
pror ro gar o con tra to, im pli ca na des ca -
rac te ri za ção do con tra to de ar ren da -
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men to mer can til, uma vez que tal exi -
gên cia não de i xa ao de ve dor exer cer
ou tra op ção se não a aqui si ção do
bem.

“III — A im po si ção da co bran ça
do VRG, an te ci pa da men te, exor bi ta
os li mi tes da Lei n. 6.099/74, com as
al te ra ções da Lei n. 7.132/83, sen do o 
pa ga men to de tal par ce la me ra fa cul -
da de do ar ren da tá rio.

“IV — Ine xis te jul ga men to ex tra
pe ti ta se o ju iz, ana li san do a cláu su la
con tra tu al que se pre ten dia fa zer va ler 
na ini ci al, a de cla ra nu la, apli can do o
di re i to que en ten deu in ci den te na es -
pé cie.

“V — O julgador, nos limites
dos fatos postos pelas par tes, aplica o 
direito, avaliando a demanda sob
todos os pontos de vista juridicamente 
possíve is”  (gr i famos,  REsp n.
235.306/RS, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio 
de Figueiredo Teixeira, j. 27/6/2000).

No atu al es tá gio do di re i to con -
tra tu al bra si le i ro, acen tue-se, há que
ser em pres ta da to tal re cep ção à te o -
ria da fun ção so ci al do con tra to, pe la
qual vê-se ar re da da ou até mes mo er -
ra di ca da dos con tra tos a con cep ção
pa tri mo ni a lis ta que os pre si dia até en -
tão.

Não po de mos ol vi dar que, com
a pro mul ga ção da Car ta Mag na em vi -
gor, a pre o cu pa ção ma i or dos apli -
cado res da lei, co mo de ve ria ser dos
legisladores tam bém, é a de propor-
cionar uma so ci e da de ma is jus ta, na
qual im pe re uma to tal equi da de en tre
se us in te gran tes. 

Mer cê des sa nos sa vi são, das
no vas con cep ções sur gi das, o prin cí -
pio da au to no mia da von ta de dos con -
tra tan tes, an tes ina tin gí vel em fun ção
da se gu ran ça ju rí di ca que pre ga va,

mas que, com is so, pro pa gou e fo -
men tou as de si gual da des e in jus ti ças, 
ho je apre sen ta-se li mi ta do, se não
mes mo ba ni do, pe la te o ria da fun ção
so ci al do con tra to, te o ria es sa que se
har mo ni za à per fe i ção com os pre ce i -
tos em bu ti dos na Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca e com aque les in se ri dos no
Có di go de De fe sa do Con su mi dor. 

Em ca so aná lo go ao ver ten te,
es te Tri bu nal te ve o mes mo po si ci o na -
men to, ao fi xar que:

“Ação de reintegração de pos-
se. Arrendamento mercantil (leas ing).
Pagamento do valor re sid ual garan-
tido, VRG, antecipadamente. Desca-
racterização do contrato. Transfigura-
ção para contrato de compra e venda
à prestação. Recurso desprovido.

“No contrato de arrendamento
mercantil devem ser preservadas
algumas características essenciais,
sem as quais perde a natureza de
leas ing, como: a) aquisição do bem, a
fi nal, pelo pagamento do valor resi-
dual adredemente determinado; b)
devolução do bem, ou c) renovação
do contrato.

“Ou tra al ter na ti va não res ta à
ar ren da tá ria ao fi nal do con tra to, se -
não, após pa go o pre ço in te gral men te
com a so ma das pres ta ções de lo ca ti -
vos ma is Va lor Re si du al Ga ran ti do,
VRG, re ce ber o ob je to pe lo qual já fi -
ze ra a op ção pe la com pra.

“Se as prin ci pa is ca rac te rís ti cas
do con tra to de ar ren da men to mer can til 
são a op ção de com pra ao fi nal do pac -
to ou a de vo lu ção do bem, trans fi gu -
ra-se o con tra to pa ra com pra e ven da à 
pres ta ção, di an te dos pa ga men tos an -
te ci pa dos pe la ar ren da tá ria, dos va lo -
res do VRG, cu mu la dos com as con tra -
pres ta ções lo ca ti vas do bem.  
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“O Esta do, em te ma de con tra -
tos, de ve in ter fe rir pa ra as se gu rar a or -
dem pú bli ca e a igual da de dos con tra -
tan tes, ten do em vis ta o equi lí brio
so ci al” (Ap. Cív. n. 98.005629-2, de Ita -
jaí, rel. Des. Nel son Scha e fer Mar tins).

Mes mo por que ao Esta do, e
es sa é uma de su as fun ções bá si cas, 
cum pre ze lar pe los va lo res pre co ni za -
dos pe la Cons ti tu i ção Fe de ral; e a in -
ter ven ção nas re la ções con tra tu a is
par ti cu la res tem por ob je to úni co o de
equa li zar os in te res ses das par tes
con tra tan tes, evi tan do even tu a is in -
jus ti ças, com o pre do mí nio da von ta -
de de uma de las so bre a da ou tra.

É a ad mis são des sa in ter ven -
ção, de ofí cio, do ór gão ju di can te na re -
la ção con tra tu al dos li ti gan tes, que per -
mi te ao Ju di ciá r io de cre tar a
des fi gu ra ção do con tra to de ar ren da -
men to mer can til pa ra uma com pra e
ven da a pra zo. 

Em se tra tan do de uma com pra 
e ven da, in sis ti mos, a pos se do bem
foi trans mi ti da ao ad qui ren te no mo -
men to de sua tra di ção, pe lo que abs -
trai-se da pre ten são do ali e nan te um
dos pres su pos tos in dis pen sá ve is à
pro po si tu ra do in ter di to pos ses só rio,
qual se ja, o es bu lho de sua pos se. 

O au tor da ação re in te gra tó ria,
no con tex to ex pos to, se quer de ti nha a 
pos se in di re ta do bem. 

E o pe di do fe i to na ini ci al da ação 
pos ses só ria por ela de du zi da im pu -
nha-se idô neo a al can çar o fim bus ca do.

Da en si nan ça do emé ri to Hum -
ber to The o do ro Jú ni or co lhe-se:

“O in te res se pro ces su al, a um
só tem po, ha ve rá de tra du zir-se nu ma
re la ção de ne ces si da de e tam bém de
ade qua ção do pro vi men to pos tu la do,

di an te do con fli to de di re i to ma te ri al
tra zi do à so lu ção ju di ci al.

“Mes mo que a par te es te ja na
imi nên cia de so frer um da no em seu
in te res se ma te ri al, não se po de di zer
que exis ta o in te res se pro ces su al, se
aqui lo que se re cla ma do ór gão judi-
cial não se rá útil ju ri di ca men te pa ra
evi tar a te mi da le são. É pre ci so sem -
pre que o pe di do apre sen ta do ao ju iz
tra du za for mu la ção ade qua da à sa tis -
fa ção do in te res se con tra ri a do, não
aten di do, ou tor na do in cer to” (Cur so
de Di re i to Pro ces su al Ci vil, Ed. Fo ren -
se, Rio de Ja ne i ro, 22ª edi ção, 1997).

A con clu são ób via, en tão, é que 
a re cor ri da ele geu via ina de qua da pa -
ra ver pre va le cer o di re i to que apre -
goa ter. 

Fal tan te, no ple i to pos ses só rio
por ela aju i za do, uma das con di ções
da ação, qual se ja, o in te res se de agir
na mo da li da de ade qua ção; a ex tin ção 
do pro ces so sem o co nhe ci men to do
mé ri to da ca u sa era me di da que se
im pu nha.

Os Tri bu na is pá tri os as sim têm
jul ga do:

“Processual civil — Ação de
reintegração de posse — Contrato de
leas ing — Descaracterização — Ina-
dequação da via eleita — Ausência de 
uma das condições da ação. 

“O contrato de leas ing pres-
supõe o pagamento de determinada
quantia men sal, a título de aluguel,
com a possibilidade de, ao fi nal do
prazo convencionado, ser o bem
adquirido pelo arrendatário, ao qual é
facultado, ainda, renovar o contrato ou 
devolver o seu objeto. 
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“Se o arrendante impõe o paga-
mento antecipado do ‘valor re sid ual
garantido — VRG, resta clara a desca-
racterização do negócio jurídico, que se 
revela como compra e venda a prazo,
descaracterizado como leas ing, não há
como admitir a reintegração de posse
sem an tes obter-se expressa decla-
ração ju di cial da rescisão do contrato,
sendo inadequada a via eleita, afi-
gura-se ausente uma das condições da
ação (interesse de agir), devendo o
processo ser extinto sem exame de
mérito’ (TJDF, Ap. Cív. n.
1998.01.1.032424-4, rela. Desa. Vera
Andrighi, DJU de 11/10/2000, pág. 42).

“Co mer ci al .  Arren da men to
mer- can til. Pre li mi na res de inép cia e
ca rên cia da ação. Le a sing. Di re i to à
pur ga da mo ra. Va lor re si du al ga ran-
ti do. Des ca rac te ri za ção do con tra to.
Impro ce dên cia do pe di do de re in te -
gra ção de pos se. As con di ções da
ação se afe re em te se, de acor do com 
o afir ma do e do cu men ta do na ini ci al.
Na óti ca des ta, cu i dan do-se de le a -
sing, res cin di do an te ci pa da men te o
con tra to, ca rac te ri za do o es bu lho com 
a não de vo lu ção do bem, pos sí vel ju ri -
di ca men te o pe di do. E evi den te o in te -
res se de agir, di an te da re sis tên cia do
ar ren da tá rio em de vol ver o ve í cu lo.
Pre sen tes to das as con di ções da
ação, ap ta a ini ci al, re je i tam-se as
pre li mi na res re no va das no ape lo. A
op ção de com pra, com pa ga men to do
va lor re si du al ao fim do con tra to, é
uma das ca rac te rís ti cas es sen ci a is do 
le a sing. Ao fim do le a sing, ca be ao ar -
ren da tá rio op tar por uma de três si tu a -
ções: a) a com pra do bem, pa gan do o
va lor re si du al es ti pu la do; b) re no va -
ção do con tra to; c) res ti tu i ção do bem
ar ren da do. Va lor re si du al é o que pa -
ga o ar ren da tá rio, fin do o con tra to,

quan do op ta pe la aqui si ção do bem
ar ren da do. Se es se va lor re si du al, to -
da via, co mo no ca so, é an te ci pa do,
sen do pa go an tes do fi nal do pra zo
con tra tu al do ar ren da men to, fi ca des -
ca rac te ri za do o le a sing, de sa pa re ci da 
a ca u sa con tra tu al, pas san do a ha ver
me ra com pra e ven da com pa ga men to 
a pra zo, nos ter mos do art. 5º, c, com-
bi na do com o art. 11, § 1º, da Lei n.
6.099, de 12/9/74, al te ra da pe la Lei n.
7.132, de 26/10/83, sen do inope ran te
cláu su la con tra tu al em sen ti do con trá -
rio. Pre ce den tes do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça. Ine xis tin do le a sing, mas
com pra e ven da a pra zo, não há co gi -
tar de pos se da ar ren da do ra, na re a li -
da de ven de do ra, e es bu lho do ar ren -
da tá r io, na ver da de com pra dor.
Impro ce de o pe di do de re in te gra ção de 
pos se. O bem ob je to do con tra to é a
pro pri e da de do ad qui ren te. Não co me-
teu es te es bu lho. O re mé dio ju rí di co de 
que dis põe a ven de do ra pa ra fa zer va -
ler seu di re i to — cre di tí cio e não pos -
ses só rio — é ou tro que não a ação
pos ses só ria. Ape lo pro vi do, jul ga do
im pro ce den te o pe di do de re in te gra ção 
de pos se” (TJDF, 4ª Câm. Cív., Ap.
Cív. n. 1999011039572-6, rel. Des.
Má rio Ma cha do).

Expres se-se, por der ra de i ro,
que a cláu su la con tra tu al pre vi so ra da
res ci são au to má ti ca do con tra to, na hi -
pó te se de ina dim plên cia do ar ren da tá -
rio, vem sen do con si de ra da pe los Tri -
bu na is Pá tri os co mo ex tre ma men te
abu si va, o que acar re ta a sua in va li da -
de le gal, sen do de ne nhu ma efi cá cia
os efe i tos fun ci o na is con tra tu a is de ri -
va dos des sa cláu su la, pos to que vi ci a -
da ela de abu si vi da de, tan to no âm bi to
dos ne gó ci os ju rí di cos em ge ral, co mo, 
prin ci pal men te e em par ti cu lar, nos
con tra tos de ar ren da men to mer can til.
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Possui o tema, resta ver, rele-
vância vi tal no contexto executório de
qualquer negócio jurídico, tratando-se 
a cláusula questionada de previsão
encartada em um complexo de cláu-
sulas verdadeiramente abstratas, que
confere direito ao credor de conside-
rar vencida antecipadamente a totali-
dade das obrigações pecuniárias
avençadas, com a conseqüente resci- 
são uni lat eral do contrato, consti-
tuindo referida cláusula em uma porta
de acesso a autorizar o aforamento,
pela companhia arrendante, de ação
de reintegração de posse, com a sua
concessão in itio litis. 

Ao Ju di ciá rio, uma vez pre va le- 
cen te a cláu su la em apre ço, ape nas e
so men te ca bia ho mo lo gá-la, com a
des cons ti tu i ção do con tra to e a con -
seqüen te con so li da ção da pos se ou
da pro pri e da de, ou de am bas, do bem
ar ren da do em fa vor da compa nhia de
le a sing. 

Os prin cí pi os, nor mas e re gras
que in for mam o Di plo ma Pro te ti vo do
Con su mi dor — Lei n. 8.078/90 — as se -
gu ram ao ar ren da tá rio o exer cí cio dos
di re i tos que lhe são ine ren tes em fa ce
da na tu re za e da fi na li da de da ne go ci a -
ção ce le bra da, is so in de pen den te men -
te da pre vi são con tra tu al de cláu su la re -
so lu tó ria ex pres sa, cláu su la es ta
abs tra ta e im pos ta uni la te ral men te.

A cláu su la re so lu tória ex pres sa,
em bu ti da nos con tra tos de ar ren da -
men to mer can til, na me di da em que ex -
pres sa, no pla no de efi cá cia con tra tu al, 
a ne ga ção de qual quer di re i to do ar -
ren da tá rio, con fi gu ra nu lida de de cor -
ren te de abu si vi da de con tra tu al, abu -
si vi da de es ta re pri mi da nas re la ções
de con su mo, ex vi do dispos to no art.

51, ca put, e in ci sos I, IV e IX, § 1º, in ci -
sos II e III, e § 2º do CDC. 

De cor ren te men te, em li tí gi os
ju di ci a li za dos é de re co nhe cer-se,
mes mo de ofí cio, a nu li da de dos efe i -
tos con tra tu a is uni la te ra is abu si vos
de ri va dos de cláu su la re so lu tó ria à
qual sim ples men te ade riu a par te ar -
ren da tá ria.

Com in ci dên cia nos pla nos le -
gal e con tra tu al, o art. 51 do Có di go de 
Pro te ção ao Con su mi dor es ta be le ce
se rem nu las de ple no di re i to as cláu -
su las que “im pli quem re nún cia ou dis -
po si ção de di re i tos” (inc. I), “es ta be le -
çam obr i  ga ções con s i  de ra das
iní quas, abu si vas, que co lo quem o
con su mi dor em des van ta gem exa ge -
ra da, ou se jam in com pa tí ve is com a
boa-fé ou a eqüi da de” (inc. IV) ou “de i -
xem ao for ne ce dor a op ção de con -
clu ir ou não o con tra to, em bo ra obri -
gan do o con su mi dor” (inc. IX).

De ou tro la do, ain da que no
mes mo di a pa são e com idên ti cas san -
ções, o mes mo art. 51 es ta be le ce, em
seu § 1º, que “Pre su me-se exa ge ra da, 
en tre ou tros ca sos, a van ta gem que:
ofen de os prin cí pi os do sis te ma ju rí di -
co a que per ten ce” (inc. I), “res trin ge
di re i tos ou obri ga ções fun da men ta is
ine ren tes à na tu re za do con tra to, de
tal mo do a ame a çar seu ob je to ou o
equi lí brio con tra tu al” (inc. II), ou que
“se mos tra ex ces si va men te one ro sa
pa ra o con su mi dor, con si de ran do-se a 
na tu re za e con te ú do do con tra to, o in -
te res se das par tes e ou tras cir cuns -
tân ci as pe cu li a res ao ca so” (inc. III).

E, adi an te, o mes mo Esta tu to,
es ta be le cen do um ver da de i ro me ca -
nis mo de fre i os e de con tra pe sos no
âm bi to das re la ções con su me ris tas,
enun cia, em seu art. 51, § 2º, que “a
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nu li da de de uma cláu su la con tra tu al
abu si va não in va li da o con tra to, ex ce to 
quan do de sua au sên cia, ape sar dos
es for ços de in te gra ção, de cor rer ônus
ex ces si vos a qual quer das par tes”.

Tra ta-se, aqui, de um prin cí pio
de pre ser va ção, por in te gra ção, dos
ne gó ci os ju rí di cos nas re la ções de
con su mo, que têm por pres su pos to a
exis tên cia de nu li da de con tra tu al de
or dem for mal e/ou ma te ri al.

As san ções as sim pre vis tas, re -
gis tre-se, de cor rem dos prin cí pi os,
nor mas e re gras tu te la res que ani -
mam o Có di go de De fe sa do Con su -
mi dor, den tre as qua is avul ta de im -
por tân cia aque la in se ri da no art. 6º,
inc. VI, ao pre ver ser di re i to bá si co do
con su mi dor “a efe ti va pre ven ção e re -
pa ra ção de da nos pa tri mo ni a is e mo -
ra is, in di vi du a is, co le ti vos e di fu sos”.

Da sua pró pria li te ra li da de re -
sul ta que a nor ma em ques tão ope ra
so bre di ver sos fa to res, sen do que, na
hi pó te se es pe cí fi ca aqui em dis cus -
são, diz ela res pe i to à efe ti va pre ven -
ção de da no pa tri mo ni al in di vi du al ao
ar ren da tá rio, em ra zão de cláu su la
con tra tu al que lhe ve da o exer cí cio de
di re i tos sub je ti vos le ga is e/ou con tra -
tu a is, ge ran do-lhe um efe ti vo des fal -
que pa tri mo ni al.

Inques ti o na vel men te, exis te
nor ma ju rí di ca  apli cá vel ao ca so, cu ja 
ob ser vân cia li ga-se à re gra pú bli ca
man da tó ria ins cul pi da no art. 53 do
CDC, de in con tor ná vel apli ca ção aos
con tra tos de ar ren da men to mer can til,
sub su min do o exer cí cio, pe lo ar ren da -
tá rio, de uma fa cul da de, que é di re i to
sub je ti vo seu, quan to à aqui si ção do
bem ar ren da do, me di an te pa ga men to
em pres ta ções, in de pen den te men te
de sua fa se lo ca tí cia, sen do nu la a

cláu su la con tra tu al que es ta be le ça a
“per da to tal das pres ta ções pa gas em
be ne fí cio do cre dor que, em ra zão do
ina dim ple men to, ple i te ar a re so lu ção
do con tra to e a re to ma da do pro du to
ali e na do”.

Na hi pó te se dos con tra tos de
le a sing, a de tra ção pa tri mo ni al do ar -
ren da tá rio ocor re rá, ou pe la per da do
bem em ra zão da im pos si bi li da de de
so lu ci o nar à vis ta o sal do o pre ço ajus -
ta do ou fa to de ter de de sembol sar à
vis ta es te mes mo sal do, cir cuns tân ci -
as es tas que re ve lam, aci ma de tu do,
um ab so lu to de se qui líbrio na re la ção
ju rí di ca ne go ci al, de se qui lí brio es se
que não po de ser pla ci ta do ju di ci al -
men te, uma vez que a sua na tu re za
exa ge ra da e abu si va re pou sa nos efe i -
tos di fu sos em buti dos na cláu su la re -
so lu tó ria en tra nha da no con tra to, cu ja
nu li fi cação é im pos ta pe la eqüi da de
ele i ta pe la le gis la ção con su me ris ta,
não co mo uma fon te sub si diá ria da
apli cação do di re i to, mas co mo fa tor
di re to do equi lí brio con tra tu al de cor -
ren te do prin cí pio da boa-fé que de ve
pre si dir as re la ções ne go ci a is.

 Impen de afir mar, por tan to,
que, no âm bi to do sis te ma pro te ti vo
ins ti tu í do pe lo Có di go de De fe sa do
Con su mi dor, avul ta de im por tân cia a
to tal ne ces si da de de res ta u ra ção ju di -
ci al do equi lí brio con tra tu al ine xis ten te 
no con tra to ou per di do em fa ce das
con di ções ne le im pos tas, res ta u ra ção
es ta re pre sen ta da no con fron to en tre
os va lo res su fra ga dos em nor mas pú -
bli cas man da tó ri as de di re i to pri va do e 
aque les in se ri dos uni la te ral e abu si va -
men te em cláu su las con tra tu a is, im -
pon do-se, nes se con fron to, pre va le -
cen te o prin cí pio enun ci a do no art. 51, 
§§ 1º e 2º, do CDC.
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Exem plo do no vo po si ci o na -
men to, que con si de ra ei va da de abu -
si vi da de, mor men te nos con tra tos de
ar ren da men to mer can til, a cláu su la
re so lu tó ria ex pres sa, são os acór dãos 
a se guir trans cri tos:

“ Agra vo de ins tru men to.

“(...)

“Arren da men to mer can til. Di re i -
to sub je ti vo do ar ren da tá rio à pur ga
da mo ra. Nu li da de par ci al dos efe i tos
de cláu su la con tra tu al abu si va. 

“Os prin cí pi os, nor mas e re gras 
que fun da men tam o Có di go de De fe -
sa ao Con su mi dor (Lei n. 8.078/90)
as se gu ram ao ar ren da tá rio, até pro va
con cre ta so bre ma té ria de fa to em
sen ti do con trá rio, o di re i to sub je ti vo
de pur ga ção da mo ra, in de pen den te -
men te da exis tên cia de cláu su la re so -
lu tó ria ex pres sa no con tra to de ar ren -
da men to mer can til fir ma do.

“Essa cláusula resolutória, na
exata medida em que expressa, no
plano da sua eficácia contratual, a
negação desse ou de qualquer outro
direito do arrendatário, configura
nulidade decorrente de abusividade
negocial mandatoriamente proibida
nas relações de consumo por força do 
disposto nos arts. 51, ca put, e incisos
I (2ª HIP.), IV e IX, § 2º, e 53 do
Código de Defesa do Consumidor,
todos conjugados com o art. 959, inc.
I, do Código Civil Brasileiro.

“Pur ga de mo ra de fe ri da. De ci -
são in ci den tal de ofí cio, de cla ra tó ria
da nu li da de par ci al da cláu su la re so lu -
tó ria no pla no dos efe i tos con tra tu a is
pre ten di dos.

“(...)

“Agra vo pro vi do” (TJRS, AG n.
598.175.275, de Por to Ale gre, 14ª
Câm. Civ., rel. Des. Aymo ré Ro que
Pot tes de Mel lo, j. 3/9/98). 

“Arren da men to mer can til. (...)
Cláu su las de des ca rac te ri za ção do
con tra to de le a sing fa ce a an te cipa ção
do VR e in va li da de do efe i to in ter di tal
da cláu su la re so lu tó ria ex pres sa de
ação de re in te gra ção de pos se.

“A fi xa ção do va lor re si du al em
per cen tu al ir ri só rio e/ou a sua di lu i ção
atra vés de pa ga men tos an te ci pa dos,
jun ta men te com as con tra pres ta ções
do ar ren da tá rio têm a pro pri e da de de
des na tu rar o con tra to de le a sing fi nan -
ce i ro, que, nos li mi tes do li tí gio ju di ci a -
li za do a par tir da in ter pre ta ção ma te -
r i  a l  das cláu su las aven ça das e
me di an te a apli ca ção do prin cí pio da
pre ser va ção dos ne gó ci os, su pri-
men to da von ta de vi ci a da e in te gra ção
ju ris di ci o nal quan tum sa tis nas re la -
ções de con su mo (art. 51, § 2º, do
CDC), é re ca rac te ri za do co mo uma
ven da e com pra a pra zo me di an te fi -
nan ci a men to, âm bi to em que o efe i to
in ter di tal in se ri do na cláu su la re so lu tó -
ria ex pres sa da aven ça é nu lo por
abu si vi da de ju rí di ca e ex ces si vi da de
ne go ci al, re sul tan do na ca rên cia da
pre ten são pos ses só ria de re in te gra -
ção de du zi da ju di ci al men te pe la em -
pre sa fi nan ci a do ra” (TJRS, Ap. Cív. n.
197.061.682, rel. Des. Aymo ré Ro que
Pot tes de Mel lo, j. 10/9/98). 

“Arren da men to mer can til —
Ação de re in te gra ção de pos se — Ca -
rên cia de ação — Inde fe ri men to da pe -
ti ção ini ci al — Apli ca ção do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor — Cláu su la re -
so lu tó ria — Expres sa nu li da de — Ante -
ci pa ção do va lor re si du al — Des ca rac -
te ri za ção do le a sing. Por con ce der
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van ta gem uni la te ral, em in frin gên cia ao
CDC, nu la é a cláu su la que, pe lo ina -
dim ple men to, im põe re so lu ção au to -
má ti ca do con tra to de ar ren da men to
mer can til. Ino cor ren do es bu lho, tam -
bém por que a co bran ça an te ci pa da do
va lor re si du al faz ca rac te ri zar, não
con tra to de le a sing, mas de com pra e
ven da par ce la da, há ca rên cia de ação
pos ses só ria. Re cur so não pro vi do”
(TJRS, Ap. Cív. n. 598518108/RS, 1ª
Cam. Civ., rel. Des. Mar co Antô nio
Ban de i ra Sca pi ni, j. 11/6/99).

Em con clu são, po is: a fi xa ção
do va lor re si du al em per cen tu al ir ri só-
rio ou a sua di lu i ção em pa ga men tos
an te ci pa dos con co mi tan te men te com
as con tra pres ta ções as su mi das pe lo
ar ren da tá rio, con du zem à des natu ra -
ção do con tra to de le a sing fi nan ce i ro,
fa zen do com que, nos lin des de li tí gio
ju di ci a li za do, a par tir da in te pre ta ção
das cláu su las ajus ta das e me di an te a
apli ca ção do prin cí pio da pre ser va ção
dos ne gó ci os, do su pri men to da von -
ta de vi ci a da e da in te gra ção ju ris di ci o -
nal quan tum sa tis nas re la ções de
con su mo (art. 51, § 2º, CDC), é re ca -

rac te ri za do co mo uma ven da e com -
pra em pres ta ções me di an te fi nan ci a -
men to, hi pó te se em que, co mo vis to, o 
efe i to in ter di tal in se ri do em cláu su la
re so lu tó ria ex pres sa no con tra to é nu -
lo por abu si vi da de ju rí di ca e por ex -
ces sivi da de ne go ci al, re sul tan do na
ca rência da pre ten são pos ses só ria
de du zida pe la em pre sa ar ren dan te.

III — De ci são

Des tar te, de ofí cio, ex tin gue a
Câ ma ra o pro ces so pos ses só rio ins-
ta u ra do pe la ape la da, com in ver são
dos en car gos su cum ben ci a is, jul gan do
pre ju di ca do, em de cor rên cia, o ape lo
de du zi do pe lo in sur gen te re cur sal.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, a Exma. Sra. De sa.
Ma ria do Ro cio San ta Rit ta.

Florianópolis, 9 de agosto de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te com vo to;

Trin da de dos San tos,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 97.007278-3, DE JOINVILLE

Re la tor: Des. Silveira Lenzi

Ação de cla tó ria de ine xi gi bi li da de de tí tu lo cam bi al. Du pli -
ca ta. Endos so-mandato. Ino cor rên cia. Le gi ti mi da de pas si va do
ban co en dos sa tá rio. Endos so-caução.

Sen do as du pli ca tas en dos sa das ao ban co em ga ran tia de dí -
vi da da emi ten te sa ca do ra, não há fa lar em en dos so-mandato, es tan -
do ca rac te ri za do o en dos so-caução, ou en dos so-pignoratício, pelo
qual o en dos sa do “age em nome e por con ta pró pria, na qua li da de
de cre dor pig no ra tí cio” (Bom fim Vi a na).

Re cur so pro vi do.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
97.007278-3, da comarca de Joinville
(4ª Vara), em que é apelante Fitafilm — 
Comércio e Representações Ltda.,
sendo apelada Finasa — Banco
Mercantil de São Paulo S.A.:

ACORDAM, em Ter ce i ra Câ ma -
ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, dar pro vi -
men to ao re cur so. 

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Tra ta-se de ação de cla ra tó ria
de ine xi gi bi li da de de tí tu lo cam bi al,
cu mu la da com can ce la men to de pro -
tes to, afo ra da por Fi ta film Co mér cio e
Re pre sen ta ções Ltda., em que fi gu ra
co mo ré Co bra — Equi pa men tos pa ra
Escri tó rio, Impor ta ção e Expor ta ção
Ltda. e, co mo li tis con sor te, Fi na sa —
Ban co Mer can til de São Pa u lo S.A.

Sentenciando, o Togado a quo
julgou procedente o pedido con tra Co -
bra — Equipamentos para Escritório,
Importação e Exportação Ltda. e
reconheceu a ilegitimidade passiva do 
banco pela sentença de fls. 45/49.

Irre sig na da, ape la a au to ra,
ale gan do que: a) o ban co é o ti tu lar do 
cré di to cor res pon den te às du pli ca tas
de ns. 46403B e 46403C, sen do par te
le gí ti ma pa ra fi gu rar no pó lo pas si vo
da de man da; b) hou ve er ro na sen ten -
ça, com re la ção à pa la vra “re que ren -
te”, que de ve ser subs ti tu í da por “re -
que ri da”.

Apre sen ta das as con tra-ra zões 
pe lo ban co, a em pre sa ape la da man -
te ve-se si len te, de i xan do trans cor rer in
al bis o pra zo pa ra con tra-ar ra zo ar o re -
cur so.

II — Voto

O re cur so me re ce ser pro vi do.

Afas ta-se a ile gi ti mi da de pas si -
va do ban co en dos sa tá rio, aco lhi da pe -
la sen ten ça, com sus ten tá cu lo na ar gu -
men ta ção de que o es ta be le ci men to
te ria re ce bi do os tí tu los apon ta dos pa -
ra pro tes to, a fim, tão-somente, de efe -
tu ar a co bran ça des tes, agin do co mo
man da tá rio da em pre sa sa ca do ra, Co -
bra — Equi pa men tos pa ra Escri tó rio,
Impor ta ção e Expor ta ção Ltda.

Espé cie do gê ne ro en dos so, o
en dos so-mandato ca rac te ri za-se por
trans fe rir ape nas a pos se do tí tu lo, con -
ti nu an do a pro pri e da de des te no pa tri -
mô nio do en dos san te, o qual le gi ti ma o
en dos sa tá rio a agir, em seu no me e por
sua con ta, na de fe sa e atu a ção dos di -
re i tos in cor po ra dos na cam bi al.

A pre vi são do en dos so-man da -
to é en con tra da na Lei de Du pli ca tas,
quan do de ter mi na a apli ca ção sub si -
diá ria da Lei Uni for me Re la ti va às Le -
tras de Câm bio e No tas Pro mis só ri as,
no seu art. 25:

“Apli cam-se à du pli ca ta e à tri pli -
ca ta, no que cou ber, os dis po si ti vos da
le gis la ção so bre emis são, cir cu la ção e
pa ga men to das Le tras de Câm bio”.

Inci de à hi pó te se, des sar te, por 
im po s i  ção do ar t .  25 da Lei  n.
5.474/68, o art. 18 do De cre to n.
57.663/66, que dis põe:

“Quando o endosso contém a
menção ‘valor a cobrar’ (valeur en
recouvrement), ‘para cobrança’ (pour
encaissement), ‘por procuração’ (par
proc u ra t ion),  ou qualquer outra
menção que implique um simples
mandato, o portador pode exercer
todos os direitos emergentes da letra,
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mas só pode endossá-la na qualidade
de procurador”.

So bre o dis po si ti vo, Ma u ro
Grin berg pre le ci o na:

“É ne ces sá rio fri sar, to da via,
que a con di ção do en dos so-man da to
de ve fi car re gis tra da no pró prio en -
dos so, com qual quer ex pres são que o 
ca rac te ri ze co mo en dos so-man da to”
(Enci clo pé dia Sa ra i va do Di re i to, vol.
32, Co ord. R. Li mon gi Fran ça, São
Pa u lo, Sa ra i va, 1977, pág. 117).

No ca so em jul ga men to, equi -
vo cou-se o Sen ten ci an te, de cla ran do
que a trans fe rên cia dos tí tu los te ria-se 
da do por en dos so-man da to. 

Isso por que, os do cu men tos
acos ta dos aos au tos de mons tram que 
os tí tu los fo ram en tre gues em ga ran -
tia de em prés ti mo, fir ma do en tre a ré
en dos san te e o ban co en dos sa tá rio,
con for me se ex trai do bor de rô de ca u -
ção às fls. 24/24v., fir ma do en tre a
em pre sa emi ten te das du pli ca tas e o
ban co ape la do: 

“re me to-lhes, em ca u ção, os tí -
tu los men ci o na dos nes te bor de rô, fi ca
es se ban co des de já au to ri za do a: re -
tê-los em ga ran tia de qual quer res pon -
sa bi li da de nos sa, nos ter mos dos res -
pec ti vos con tra tos fir ma dos en tre nós”.

Assim, como as duplicadas
foram endossadas ao banco apelado
em garantia de dívida da emitente
sacadora, não há falar em endos-
somandato, estando caracterizado o
endosso-caução, ou endosso-pigno-
ratício, pelo qual o endossado “age em 
nome e por conta própria, na qualidade 
de credor pignoratício” (Bomfim Viana,
in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol.
32, Coord. R. Limongi França, São
Paulo, Saraiva, 1977, pág. 113).

Acer ca da dis tin ção do en dos -
so-man da to e do en dos so-ca u ção, co -
lhe-se jul ga do do Des. Pe dro Ma no el
Abreu:

“Não se con fun de o en dos so-
ca u ção com o en dos so-man da to.
Nes te, o en dos sa tá rio é me ro de ten tor 
do tí tu lo e age em no me do en dos san -
te-man dan te, en quan to na que le o en -
dos sa tá rio, di ver sa men te do me ro
man da tá rio, exer ce di re i to que lhe é
pró prio, as se gu ra do pe lo tí tu lo cre di tí -
cio, e não co mo re pre sen tan te do
cre dor  or i  g i  ná r io” (Ap.  Cív.  n .
96.002893-5, de Cri ci ú ma, Des. Pe dro 
Ma no el Abreu, jul ga da em 11/9/97).

Ain da:

“No en dos so de tí tu los em ca u -
ção, ga ran tin do fi nan ci a men to con ce -
di do ao en dos san te e ser vin do sua co -
bran ça pa ra a li qui da ção to tal ou
par ci al da dí vi da, em tal ca so apre sen -
ta-se con cor ren te a res pon sa bi li da de
ci vil do sa ca dor da du pli ca ta ‘fria’, e do 
Ban co que a re ce beu em ca u ção e
que, em bo ra ad ver ti do, ve io a pro tes -
tá-la” (RT 694/188).

Res ta cla ro que o ban co en dos -
sa tá rio apon tou a pro tes to os tí tu los
pa ra ga ran tir seu di re i to de re gres so
con tra a emi ten te, que ha via trans fe ri -
do as du pli ca tas por me io de en dos -
so-ca u ção. Agin do em no me pró prio,
tem le gi ti mi da de pa ra fi gu rar no pó lo
pas si vo da li de, sen do res pon sá vel,
in clu si ve, pe los da nos que de se us
atos so bre vi e rem.

A pro pó si to:

“Ape la ção cí vel. Ação de cla ra -
tó ria de ine xis tên cia de dé bi to e de re -
la ção cam bi al. Pro ce dên cia do pe di -
do. Su cum bên cia. Endos so-ca u ção.
Insti tu i ção fi nan ce i ra en dos sa tá ria
que en vi ou a cár tu la a pro tes to. Con -
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de na ção nas cus tas pro ces su a is e ho -
no rá ri os ad vo ca tí ci os. Pos si bi li da de.

“O que au to ri za a con de na ção
do ven ci do na ver ba da su cum bên cia
é o fa to ob je ti vo da der ro ta, po is a en -
dos sa tá ria tem le gi ti mi da de pa ra fi gu -
rar no pó lo pas si vo da li de por ter
apon ta do pa ra pro tes to o tí tu lo ili ci ta -
men te ex tra í do, ob je ti van do res guar -
dar di re i to pró prio” (Ap. Cív. n.
97.014677-9, de Jo in vil le, des te Re la -
tor, jul ga da em 16/6/98).

Afas ta-se, des sa for ma, a ile gi -
ti mi da de pas si va do ape la do, de ven -
do o ban co en dos sa tá rio ser man ti do
no pó lo pas si vo da de man da, res sal -
va do seu di re i to de re gres so em re la -
ção à em pre sa en dos san te. 

Por outro lado, deve ser
corrigido o erro ma te rial constante no
dispositivo da sentença a quo; assim,
na fl. 49 dos au tos, onde se lê “tendo
em vista a revelia da requerente”,
leia-se “tendo em vista a revelia da
requerida”.

III — De ci são

Do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para declarar a legitimidade
passiva ad causam do banco apelado,
condenando-o, solidariamente, ao
pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios já fixados na
sentença. Ressalvado o direito de
regresso em relação à empresa endos-
sante.

Ou tros sim, re ti fi ca-se o er ro ma -
te ri al cons tan te no dis po si ti vo da sen -
ten ça, al te ran do-se a fra se “ten do em
vis ta a re ve lia da re que ren te”, pa ra “ten -
do em vis ta a re ve lia da re que ri da”. 

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Cláu dio Bar re to Du tra e Sér -
gio Pa la di no.

Florianópolis, 8 de maio de 2001.

Sil ve i ra Len zi,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 01.006226-7, DE ITAJAÍ

Re la tor: Des. Cláudio Barreto Dutra

Exe cu ção for ça da — Con tra to de em prés ti mo, em con ta cor -
ren te de ve do ra ga ran ti da, en ta bu la do em 1967 — Tí tu lo exe cu ti vo
ex tra ju di ci al ti pi fi ca do na épo ca — Sen ten ça de ex tin ção, pela Sú -
mu la 233 do STJ, anu la da — Ape la ção pro vi da, pre ju di ca do o re -
cur so ade si vo.

— Mu ta tis mu tan dis, “nos contratos de abertura de crédito
rotativo (cheque nobre, es pe cial etc.), a instituição financeira nada
entrega de imediato ao correntista, somente põe a sua disposição um 
limite, por tempo determinado ou não, com a obrigação deste
restituir o equivalente do que efetivamente utilizou.
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— “Já nos cré di tos fi xos, como no caso dos au tos, se tem um

ver da de i ro mú tuo, pois há uma trans fe rên cia de ti tu la ri da de do va -

lor pac tu a do, ge ral men te com o seu de pó si to na con ta de mo vi men -

ta ção do cli en te, que se res pon sa bi li za pelo seu va lor in te gral, além

dos acrés ci mos le ga is e con tra tu a is” (Ap. Cív. n. 98.014643-7, de

Cu ri ti ba nos).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
01.006226-7, da comarca de Itajaí (1ª
Vara), em que é apelante o Espólio de
Ruy Costa da Rocha Loures, sendo
apelado Osmar Dutra:

ACORDAM, em Ter ce i ra Câ ma -
ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, dar pro vi -
men to à ape la ção, pre ju di ca do o
re cur so ade si vo.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Com ba se no Có di go de Pro -
ces so Ci vil de 1939, o Bra des co —
Ban co Bra si le i ro de Des con tos S.A.
pro mo veu exe cu ção con tra Osmar
Du tra, ob je ti van do co brar a im por tân -
cia de Cr$ 243.000,00, re pre sen ta da
pe lo Con tra to de Emprés ti mo em Con -
ta Cor ren te De ve do ra Ga ran ti da fir -
ma do com o exe cu ta do em 22 de se -
tem bro de 1967, no va lor de Cr$
310.000,00. Re que reu a ci ta ção do
de ve dor pa ra, no pra zo de vin te e qua -
tro (24) ho ras, pa gar o va lor pri me i ra -
men te es ti pu la do, e, não o fa zen do,
pe nho rar-se tan tos bens quan tos ne -
ces sá ri os à sa tis fa ção do dé bi to. Jun -
tou os do cu men tos de fls. 3/9.

Pro ce di da a pe nho ra em 38.593 
ações da Cia. Me lho ra men tos de Blu -
me nau (fl. 21), o exe cu ta do, in ti ma do
(fl. 207), con tes tou o pe di do (fls. 78/82). 

Após a ré pli ca da de fe sa (fls. 141/144),
os au tos fo ram re me ti dos à Jus ti ça Fe -
de ral (fl. 221), por for ça de em bar gos de 
ter ce i ro opos tos pe la União Fe de ral
con tra o aqui exe qüen te, a fi nal jul ga -
dos pro ce den tes, de cu ja de ci são de -
cre tou o To ga do, “a in sub sis tên cia da
pe nho ra de fl. 40 dos au tos prin ci pa is
(ação exe cu ti va) e que re ca iu so bre as
38.593 ações da Cia. Me lho ra men tos
de Blu me nau” (fls. 284/291), que foi
man ti da pe lo an ti go Tri bu nal Fe de ral de 
Re cur sos por acór dão da la vra do Mi -
nis tro Hé lio Pi nhe i ro (fl. 297).

Tran si ta da em jul ga do alu di da
de ci são, os au tos da exe cu ção fo ram
re me ti dos à ori gem (fl. 223), ten do
Ruy Cos ta da Ro cha Lou res pos tu la do 
o seu in gres so no fe i to (na qua li da de
de cre dor), em fa ce de ins tru men to
par ti cu lar re gis tra do no Car tó rio de Tí -
tu los e Do cu men tos fir ma do com o
exe qüen te, “sub-ro gan do-se, as sim,
em to dos os di re i tos, obri ga ções e
ações per ti nen tes à aven ça mo ti va do -
ra da co bran ça for ça da” (fls. 230/232).

Ten do em vis ta o fa le ci men to
do ora ces si o ná rio, re que reu o es pó lio 
(fls. 260/261), re pre sen ta do por sua
in ven ta ri an te, a sua ha bi li ta ção no fe i -
to. De fe ri da a pre ten são (fls. 342/
343), e após a ma ni fes ta ção do exe -
cu ta do a res pe i to, ve io aque le, por
me io de pe ti ção (fls. 354/366), co mu -
ni car o in te res se de “um me nor her de i -
ro do fi na do cre dor”, ra zão pe la qual a
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in ti ma ção do ór gão do Mi nis té rio Pú -
bli co era me di da que se im pu nha.

“À gui za de me mo ri al”, o exe cu -
ta do (fls. 385/386) adu ziu a in va li da de 
do tí tu lo, eis que au sen te a as si na tu ra
de du as tes te mu nhas, bem co mo a
sua ili qui dez, in cer te za e ine xi gi bi li da -
de por não “in for mar a quan tia cer ta
pa ra pa ga men to”.

A Pro mo to ra de Jus ti ça opi nou
pe la ex tin ção do fe i to, e/ou pe la ex pe -
di ção de man da do de pe nho ra, “abrin -
do-se pra zo pa ra em bar gos”.

 O Ju iz de Di re i to ex tin guiu a
exe cu ção por fal ta de pres su pos to de
de sen vol vi men to vá li do e re gu lar do
pro ces so.

Ape lou o ven ci do, pe din do a re -
for ma pe los mo ti vos ali cons tan tes.

Ade si va men te re cor reu o exe -
cu ta do, pos tu lan do a ele va ção da ver -
ba ho no rá ria fi xa da.

Con tra-arrazoado ape nas o re -
cur so in ter pos to pe lo es pó lio, os au tos
as cen de ram a es te Tri bu nal, e, aqui, a
dou ta Pro cu ra do ria-Geral de Jus ti ça, em 
pa re cer subs cri to pe lo Dr. Antô nio Ger ci -
no Ra mos de Me de i ros, ma ni fes tou-se
pe lo des pro vi men to dos re cur sos.

II — Voto

Compulsando os au tos, obser-

va-se que a execução visa à cobrança 

da importância de Cr$ 243.000,00,

representada pelo “contrato de em-

préstimo em conta corrente devedora

garantida”, firmado em 1967 en tre o

Inco — Banco de Indústria e Comércio 

de Santa Catarina e o executado

Osmar Dutra,  no va lor  de Cr$

310.000,00, a ser pago em setecentos 

e cinqüenta (750) dias, “sendo que

10% (dez por cento) do to tal deverão

ser pagos em 180 (cento e oitenta)

dias, 15% (quinze por cento) em 300

(trezentos) dias e o res tante em

parcelas de 15% (quinze por cento) de 

90 (noventa) em 90 (noventa) dias” (fl.

4). 

Do “extrato para simples confe-

rência” (fl. 3), constata-se que apenas

o percentual de 10% foi pago pelo

executado, importando o saldo, na

di ta  conta corrente,  em Cr$

279.000,00, da qual foi debitada a

quantia de Cr$ 36.000,00, resultando

Cr$ 243.000,00, sendo este o valor

pretendido pelo exeqüente.

Em contratos dessa natureza

— hoje, como naquela época — ao

creditado é concedido empréstimo de

determinado valor, liberando-o, desde 

logo. Tal inocorre nos contratos de

abertura de crédito em conta corrente, 

em que a instituição financeira põe à

disposição do cl iente “soma de

dinheiro por determinado tempo ou

tempo indeterminado, mas sempre

com a obrigação para o creditado de

restituir soma equivalente, caso venha 

a utilizar o crédito que lhe foi conce-

dido” (in Pontes de Miranda, Tratado

de Direito Privado, RJ, 1963). Não há

falar, pois, que o contrato em epígrafe

“não constitui título executivo ex tra ju -

di cial”, sendo man i festo o equívoco

laborado pelo Magistrado.

 Em caso semelhante ao dos

au tos, a Câmara, ao apreciar a Ap.

Cív. n. 98.014643-7, de Curitibanos,

decidiu:

“Apelação cível. Embargos à

execução. Contrato de abertura de

crédito f ixo em conta corrente.

Desnecessidade de estarem presentes
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os extratos de movimentação. Título

executivo ex tra ju di cial. Art. 585, II, do

CPC. 

“Nos contratos de abertura de

crédito rotativo (cheque nobre, es pe -

cial etc.), a instituição financeira nada

entrega de imediato ao correntista,

somente põe a sua disposição um

limite, por tempo determinado ou não,

com a obrigação deste restituir o

equivalente do que efetivamente

utilizou.

“Já nos créditos fixos, como no

caso dos au tos, se tem um verdadeiro

mútuo, pois há uma transferência de

titularidade do valor pactuado, geral-

mente com o seu depósito na conta de 

movimentação do cliente, que se

responsabiliza pelo seu valor in te gral,

além dos acréscimos legais e con tra-

tuais” (rel. Des. Napoleão Amarante, j. 

em 18/2/99).

Tais conclusões, abstraídas as

demais pertinentes ao mérito, de cor-

rem da exegese das cláusulas 1ª, 3ª,

4ª, 10ª e 15ª do contrato de fls. 5 e 6,

verbis:

“Cláusula 1ª — O Inco con cede 

ao Creditado e este aceita, pelo prazo

de 750 dias (setecentos e cinqüenta

dias), um crédito em conta corrente no 

valor de NCr$ 310.000,00 (trezentos e 

dez mil cru zei ros novos);

“(...)

“Cláusula 3ª — O prazo será de 

750 dias para a amortização to tal do

empréstimo, sendo que 10% (dez por

cento) do to tal deverão ser pagos em

180 (cento e oitenta) dias, 15%

(quinze por cento) em 300 (trezentos)

dias e o res tante em parcelas de 15%

(quinze por cento) de 90 (noventa) em 

90 (noventa) dias. Os juros até o prazo 

de 300 ( t rezentos)  d ias serão

calculados à base de 6% (seis por

cento) ao ano, passando daí em

diante a vigorar a taxa de 12% (doze

por cento) ao ano, acrescida de 6%

(seis por cento) ao ano a título de

comissão, calculados sempre sobre o

saldo da conta e debitados semes-

tralmente;

“Cláusula 4ª — Considerar-se-á

vencida a dívida, independentemente

de interpretação ju di cial: a) Por falta de 

pagamento das parcelas, juros e

comissões convencionadas, dentro

dos prazos estipulados; b) Venda das

ações da Companhia Melhoramentos

de Blumenau (Grande Ho tel) ,

pertencentes ao creditado, sem o

consentimento do Inco; c) Morte do

Creditado; d) Descumprimento, por

parte do creditado, de quaisquer das

obrigações assumidas neste contrato;

“(...)

“Cláusula 10ª — Como garantia 

do presente contrato, o Creditado

vinculará em fa vor do Inco, de acordo

com os preceitos legais, a 38.593

(trinta e oito mil quinhentos e noventa

e três) ações da Cia. Melhoramentos

de Blumenau, de propriedade do

Creditado, representadas pelos títulos 

múltiplos de ns. 007 a 045;

“(...)

“Cláusula 15ª — Ocorrendo a

impontualidade de uma ou mais par-

celas poderão elas serem pror-

rogadas em caráter excepcional não

obrigatório por parte do Inco, por igual

prazo, vencendo, no caso, os juros e

comissões usuais do Banco Inco”.
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III — De ci são 

Ante o ex pos to, dá-se pro vi -
men to ao re cur so pa ra anu lar a sen -
ten ça, pros se guin do a exe cu ção nos
se us ul te ri o res ter mos, pre ju di ca do o
re cur so ade si vo.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Sér -
gio Pa la di no. 

Florianópolis, 16 de outubro de 2001.

Sil ve i ra Len zi,

Pre si den te com vo to;

Cláu dio Bar re to Du tra,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.019165-6, DE IMBITUBA

Re la tor: Des. New ton Trisotto

Res pon sa bi li da de ci vil ob je ti va do Esta do — Ví ti ma re co lhi -
da à ca de ia pú bli ca — Pri são ilí ci ta — Per tur ba ção psi co ló gi ca —
Su i cí dio – Inde ni za ção.

O su i cí dio de de ten to, ain da que ilí ci ta a pri são, não gera ao

Esta do, por si só, o de ver de in de ni zar os da nos ma te ri a is (ali men -

tos) e mo ra is re cla ma dos por seus de pen den tes (Ap. Cív. n.

99.002117-3, Des. Luiz Cé zar Me de i ros). No en tan to, o Esta do é res -

pon sá vel pela re pa ra ção dos da nos se com pro va do que o de ten to

apre sen ta va qua dro de per tur ba ção psi co ló gi ca e que ne nhum cu i -

da do ex cep ci o nal foi to ma do para pre ser var a sua in te gri da de fí si ca.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.019165-6, da comarca de Imbituba,
em que é apelante o Estado de Santa
Catarina e  apelados Mir  iam
Stancowich Octávio e outro:

ACORDAM, em Sex ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, dar pro vi -
men to par ci al ao re cur so no to can te
aos ho no rá ri os ad vo ca tí ci os e, de ofí -
cio, re for mar a sen ten ça sob re e xa me
ne ces sá rio para isen tar o Esta do do
pagamento das cus tas ju di ci a is.

I — Re la tó rio

Mi ri am Stan co wich Octá vio e
seu fi lho La er te de Car va lho Octá vio
Fi lho aju i za ram “ação de in de ni za ção” 
con tra o Esta do de San ta Ca ta ri na.

Na petição inicial, relatam que
“em 28/3/93 o marido e pai dos ora
autores (Laerte de Carvalho Octávio)
foi detido por policiais desta Comarca, 
sem que para isso houvesse ordem le -
gal ou autuado em fla grante delito, em 
to tal desrespeito ao art. 5º, LXI, da lex
max ima. Tolhido arbitrariamente do
seu direito de liberdade foi o mesmo
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encontrado morto em uma das celas
da Cadeia Pública lo cal em 29/3/93
(docs. 4/5 — inclusos), tendo como
causa mor tis ‘Asfixia (Enforcamento)’,
como foi registrado na certidão de
óbito acostada (doc. 3)”.

Com a ação afo ra da, pre ten -
dem que o réu se ja con de na do a lhes
in de ni zar os da nos ma te ri a is e mo ra is.

Apre sen ta da a con tes ta ção
(fls. 31/43), ins tru í do o pro ces so (fls.
98/103) e ou vi do o re pre sen tan te do
Mi nis té rio Pú bli co (fls. 128/142), a
Dra. Nil za Cam pos Bor ges, re co nhe -
cen do a res pon sa bi li da de ob je ti va do
Esta do, jul gou par ci al men te pro ce -
den tes os pe di dos, re gis tran do na
par te dis po si ti va da sen ten ça:

“Isto pos to, jul go pro ce den te em 
par te o pe di do for mu la do atra vés da
pre sen te ação, pa ra con de nar o Esta -
do de San ta Ca ta ri na ao Pa ga men to:

“1. da pen são men sal, a par tir do 
even to, cor res pon den te a 1 (um) sa lá rio 
mí ni mo, aos au to res, 50% (cin qüen ta
por cen to) pa ra ca da um, até a da ta em
que o de cu jus com ple ta ria 65 (ses sen -
ta e cin co) anos de ida de, re ver ten do
pa ra a mu lher quan do o me nor com ple -
tar 21 (vin te e um) anos ou 24 (vin te e
qua tro) se for uni ver si tá rio; ou pa ra o fi -
lho, em ca so de mor te da mãe;

“2. as par ce las ven ci das de ve -
rão ser pa gas de uma só vez;

“3. dos da nos mo ra is, ar bi tro em 
R$ 50.000,00 (cin qüen ta mil re a is);

“4. des pe sas e ho no rá ri os ad -
vo ca tí ci os, que ar bi tro em 20% do va -
lor a ser apu ra do, con for me o art. 20
do CPC.

“De i xo de cons ti tu ir ca pi tal, na
for ma do art. 602 do Có di go de Pro -
ces so Ci vil, por dis por o re que ri do de

va lo res aces sí ve is a blo que io, em ca -
so de não cum pri men to” (fl. 154).

O vencido interpôs apelação.
Reeditando argumentos expendidos na
defesa, insiste que não lhe pode ser
imputada culpa pelo suicídio do
ex-marido e pai dos autores. Também
questiona o quan tum das indenizações, 
in clu sive dos honorários advocatícios.

Os apelados e o Promotor de
Justiça manifestaram-se pela manu-
tenção do decisum; a douta Procura-
doria-Geral de Just iça, por sua
reforma parcial “para diminuir o quan -
tum da indenização de 1 (um) para 2/3 
do salário mínimo men sal, bem como
o valor dos danos morais para 200
(duzentos)  salár ios mínimos,  e
excluir-se da condenação imposta ao
Estado o pagamento das custas,
mantendo-se hígida a judiciosa
decisão nos demais aspectos”.

II — Voto

1. O pe di do dos au to res tem
por fun da men to o § 6º do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que as sim dis -
põe: “As pes so as ju rí di cas de di re i to
pú bli co e as de di re i to pri va do pres ta -
do ras de ser vi ços pú bli cos res pon de -
rão pe los da nos que se us agen tes,
nes sa qua li da de, ca u sa rem a ter ce i -
ros, as se gu ra do o di re i to de re gres so
con tra o res pon sá vel nos ca sos de do -
lo ou cul pa”.

Num es pa ço de tem po re la ti va -
men te cur to, en tre os ju ris tas e os le -
gis la do res a con cep ção da res pon sa -
bi li da de ci vil do Esta do pas sou por
gran de evo lu ção. Ao dis cor rer so bre o
te ma, ano tou Ode te Me da u ar:
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“A ado ção da res pon sa bi li da de
ob je ti va do Esta do le vou al guns au to -
res a co gi tar de uma ne bu lo sa dis tin -
ção en tre te o ria do ris co in te gral e te o -
ria do ris co ad mi nis tra ti vo. A pri me i ra
re pre sen ta ria um sen ti do ab so lu to da
res pon sa bi li da de da Admi nis tra ção,
pa ra le vá-la a res sar cir to do e qual -
quer da no re la ci o na do a su as ati vi da -
des. A se gun da ad mi ti ria isen ção to tal 
ou par ci al da res pon sa bi li da de, se
fos se com pro va da for ça ma i or ou par -
ti ci pa ção da ví ti ma no even to da no so.
No en tan to, au to res que men ci o na ram 
em su as obras a te o ria do ris co in te -
gral, pa ra ado tá-la, ad mi tem a isen ção 
da Admi nis tra ção em ca so de for ça
ma i or ou cul pa da ví ti ma, po is em ta is
hi pó te ses de i xa ria de ha ver ne xo de
ca u sa li da de en se ja do ra da res pon sa -
bi li za ção. Des se mo do, pa re ce ine xis -
tir di fe ren ça subs tan ci al en tre o ris co
in te gral e o ris co ad mi nis tra ti vo, co mo
en si na Yus sef Sa id Ca ha li (Res pon -
sa bi li da de Ci vil do Esta do, 2ª ed.,
1995, págs. 40/4)” (Res pon sa bi li da de
Ci vil do Esta do, RT, 2001, 5ª ed., pág. 
431).

Para os defensores mais radi-
cais da teoria do risco in te gral, o Esta- 
do “responde sempre, uma vez que se 
estabeleça o nexo de causalidade en -
tre o ato da Administração e o prejuízo
sofrido (Revista dos Tribunais, vol.
484, pág. 68). Não há cogitar se houve
ou não culpa, para concluir pelo dever
de reparação. A culpa ou dolo do
agente somente é de se determinar
para estabelecer a ação de in rem
verso, da Administração con tra o
agente. Quer dizer, o Estado responde 
sempre perante a vítima, indepen-
dentemente da culpa do servidor. Este, 
entretanto, responde perante o Esta-
do, em se provando que procedeu

culposa ou dolosamente. Não importa
que o funcionário seja ou não gra-
duado (Wash ing ton de Barros
Monteiro, Curso de Direito Civil, vol. 5, 
pág. 108)” (Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade civil de
acordo com a Constituição de 1988,
Forense, 1992, 3ª ed., pág. 132).

Nos tri bu na is, é evi den te a ten -
dên cia ca da vez ma is acen tu a da à re -
je i ção da te o ria do ris co in te gral. De la
são exem plos os acór dãos do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral e do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça cu jas emen tas pas so
a re pro du zir:

“A res pon sa bi li da de do Esta do,
em bo ra ob je ti va por for ça do dis pos to
no ar ti go 107 da Emen da Cons ti tu ci o -
nal n. 1/69 (e, atu al men te, no § 6º do
ar ti go 37 da Car ta Mag na), não dis pen -
sa, ob vi a men te, o re qui si to, tam bém
ob je ti vo, do ne xo de ca u sa li da de en tre
a ação ou a omis são atri bu í da a se us
agen tes e o da no ca u sa do a ter ce i ros.

“— Em nos so sis te ma ju rí di co,
co mo re sul ta do dis pos to no ar ti go
1.060 do Có di go Ci vil, a te o ria ado ta -
da quan to ao ne xo de ca u sa li da de é a
te o ria do da no di re to e ime di a to, tam -
bém de no mi na da te o ria da in ter rup -
ção do ne xo ca u sal. Não obs tan te
aque le dis po si ti vo da co di fi ca ção ci vil
di ga res pe i to a im pro pri a men te de no -
mi na da res pon sa bi li da de con tra tu al,
apli ca-se ele tam bém a res pon sa bi li -
da de ex tra con tra tu al, in clu si ve a ob je -
ti va, até por ser aque la que, sem
quaisquer con si de ra ções de or dem
sub je ti va, afas ta os in con ve ni en tes
das ou tras du as te o ri as exis ten tes: a
da equi va lên cia das con di ções e a da
ca u sa li da de ade qua da.
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“— No ca so, em fa ce dos fa tos
ti dos co mo cer tos pe lo acór dão re cor ri -
do, e com ba se nos qua is re co nhe ceu
ele o ne xo de ca u sa li da de in dis pen sá -
vel pa ra o re co nhe ci men to da res pon -
sa bi li da de ob je ti va cons ti tu ci o nal, é
ine quí vo co que o ne xo de ca u sa li da de
ine xis te, e, por tan to, não po de ha ver a
in ci dên cia da res pon sa bi li da de pre vis -
ta no ar ti go 107 da Emen da Cons ti tu-
ci o nal n. 1/69, a que cor res pon de o § 6º
do ar ti go 37 da atu al Cons ti tu i ção.
Com efe i to, o da no de cor ren te do as -
sal to por uma qua dri lha de que par ti ci -
pa va um dos eva di dos da pri são não
foi o efe i to ne ces sá rio da omis são da
au to ri da de pú bli ca que o acór dão re -
cor ri do te ve co mo ca u sa da fu ga de le,
mas re sul tou de con ca u sas, co mo a
for ma ção da qua dri lha, e o as sal to
ocor ri do cer ca de vin te e um me ses
após a eva são. Re cur so ex tra or di ná rio 
co nhe ci do e pro vi do” (RE n. 130.764,
Min. Mo re i ra Alves).

“I. — A res pon sa bi li da de ci vil
das pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli -
co e das pes so as ju rí di cas de di re i to
pri va do pres ta do ras de ser vi ço pú bli -
co, res pon sa bi li da de ob je ti va, com
ba se no ris co ad mi nis tra ti vo, ocor re
di an te dos se guin tes re qui si tos: a) do
da no; b) da ação ad mi nis tra ti va; c) e
des de que ha ja ne xo ca u sal en tre o
da no e a ação ad mi nis tra ti va.

“II. — Essa res pon sa bi li da de
ob je ti va, com ba se no ris co ad mi nis -
tra ti vo, ad mi te pes qui sa em tor no da
cul pa da ví ti ma, pa ra o fim de abran -
dar ou mes mo ex clu ir a res pon sa bi li -
da de da pes soa ju rí di ca de di re i to pú -
bli co ou da pes soa ju rí di ca de di re i to
pri va do pres ta do ra de ser vi ço pú bli co.

“III. — Tratando-se de ato omis- 
sivo do poder público, a responsa-
bilidade civil por tal ato é subjetiva,
pelo que exige dolo ou culpa, numa de 
suas três vertentes, negligência,
imperícia ou imprudência, não sen-
do, entretanto, necessário individua-
lizá-la, dado que pode ser atribuída ao 
serviço público, de forma genérica, a
faute de ser vice dos franceses.

“IV. — Ação jul ga da pro ce den -
te, con de na do o Esta do a in de ni zar a
mãe do pre si diá rio que foi mor to por
ou tro pre si diá rio, por da no mo ral.
Ocor rên cia da fa u te de ser vi ce” (RE n. 
179.147, Min. Car los Vel lo so).

“Afas ta da a te o ri za ção do ex tre -
ma do ris co in te gral ou do ris co ad mi -
nis tra ti vo, não é pos sí vel amol dar-se a
obri ga ção de in de ni zar, se a le si vi da de 
te ria ocor ri do por omis são, que po de
con di ci o nar sua ocor rên cia, mas não a
ca u sou. Assim, se a in de ni za ção, no
ca so, só po de ria ser in cul ca da com a
pro va de cul pa ou do lo (res pon sa bi li -
da de sub je ti va), hi pó te ses des co gi ta -
das no jul ga do, ina ce i tá vel a ace na da
res pon sa bi li da de ob je ti va” (REsp n.
43.102, Min. Mil ton Lu iz Pe re i ra).

Per fi lho o en ten di men to ado ta -
do nes ses jul ga dos, por quan to “o fa to
de ser o Esta do su je i to à te o ria da res -
pon sa bi li da de ob je ti va não vai ao ex -
tre mo de lhe ser atri bu í do o de ver de
re pa ra ção de pre ju í zos em ra zão de
tu do que acon te ce no me io so ci al” (Jo -
sé dos San tos Car va lho Fi lho, Ma nu al
de di re i to ad mi nis tra ti vo, Lu men Ju ris,
1999, 5ª ed., pág. 390).

2. Na ses são re a li za da no dia
de zes se te de ma io p.p., a Câ ma ra de -
ci diu, por ma i o ria de vo tos, ven ci do o
emi nen te De sem bar ga dor Fran cis co
Oli ve i ra Fi lho, que só o fa to de ser ilí ci -
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ta a pri são não ge ra ao Esta do a res -
pon sa bi li da de pe la re pa ra ção dos da -
nos mo ra is e ma te ri a is re cla ma dos
por de pen den tes de de ten to su i ci da.
Po rém, os do is ca sos têm ca rac te rís ti -
cas que os di fe ren ci am e que con du -
zem a so lu ções di ver sas.

Em am bos, as ví ti mas fo ram re -
co lhi das ao pre sí dio ili ci ta men te. To da -
via, na que le já jul ga do, o de ti do não
apre sen ta va ne nhu ma anor ma li da de
de com por ta men to; nes te, o qua dro de 
per tur ba ção psi co ló gi ca era vi sí vel, o
que foi re co nhe ci do pe lo De le ga do de
Po lí cia. No re la tó rio en de re ça do ao
Cor re ge dor-Ge ral de Po lí cia, ele es cla -
re ceu que “não ocor reu a la vra tu ra do
APF, por que a ví ti ma não com pa re ceu, 
no dia, na DPCO, co mo tam bém o Au -
to de Exa me de Cor po-De li to só foi tra -
zi do quan do do com pa re ci men to da
ví ti ma, e tam bém pe lo es ta do psi co ló -
gi co, do mes mo dro ga do, mu i to vi o len -
to, só pro fe rin do ame a ças, não co or -
de nan do as pa la vras, e prin ci pal men te 
por ter ha vi do dú vi da quan to ao es ta do 
de fla grân cia” (fl. 47).

Nas cir cuns tân ci as em que
ocor reu a pri são e o su i cí dio, não há 
ne gar que fal tou o Esta do com o seu
de ver de vi gi lân cia e de cus tó dia.

A respeito da responsabilidade
do Estado em casos como o sub ju -
dice, colho da jurisprudência os
julgados que seguem:

“Inde ni za ção por da no mo ral — 
Su i cí dio de pre so em de le ga cia de po -
lí cia — Res pon sa bi li da de do Estado
por omis são — Pe di do pro ce den te —
Ver bas da con de na ção au men tadas e 
su cum bên cia ex clu si va da en ti da de ré 
re co nhe ci da, em Se gun do Grau —
Embar gos de de cla ra ção — Pre ten di -
do re e xa me da ques tão da res pon sa -

bi li da de ob je ti va (art. 37, § 6º, da CF),
em fa ce da su pos ta par ti ci pa ção cul -
po sa da ví ti ma — Te ma es tra nho ao
ape lo — Dis cus são li mi ta da ao quan -
tum in de ni za tó rio — Re cur so em que
se pro cu ra re a vi var o de ba te so bre a
ca rac te ri za ção da cul pa — Inad mis si bi -
li da de — Re je i ção” (TJPR, Embar gos
de De cla ra ção Cí vel n. 16805, Des. Ruy 
Fer nan do de Oli ve i ra). 

“1) O Estado tem o dever de ve -
lar pela saúde física e men tal das
pessoas que, no exercício do jus
puniendi, mantém sob sua responsa-
bilidade. 2) No caso de suicídio de
detento, tal responsabilidade somente
surge, se o Poder Público, por qual-
quer dos seus órgãos, foi oportu-
namente cientificado do seu estado de
grave depressão e não viesse a tomar
as medidas requeridas pelo caso. 3)
Não providenciando atendimento
médico ou internamento a recluso com
prognóstico de pro fun do abatimento
psicológico, responde o Estado pela
sua omissão, se dito preso culmina por 
eliminar a sua própria vida. Danos
materiais e morais devidos” (TJPR,
Apelação Cível n.  14306, Juiz Carvílio
S. Filho).

3. A lei não fi xa cri té ri os ob je ti -
vos pa ra de ter mi na ção da in de ni za -
ção por da no mo ral.

De acordo com Carlos Alberto
Bittar, “diante da esquematização atual 
da teoria em de bate, são conferidos
amplos poderes ao juiz para definição
da forma e da extensão da reparação
cabível, em consonância, aliás, com a
própria natureza das funções que
exerce no processo civil (CPC, arts.
125 e 126). Com efeito, como julgador
e dirigente do processo, pode o
magistrado ter conhecimento direto
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das par tes, dos fatos e das respec-
tivas circunstâncias, habilitando-as,
assim, à luz do direito aplicável, a
definir de modo mais adequado, a
reparação devida no caso concreto”
(Reparação civil por danos morais,
RT, 1993, págs. 205/6). Adiante,
destaca que “a indenização por danos 
morais deve traduzir-se em montante
que represente advertência ao lesan-
te e à sociedade de que se não se
aceita o comportamento assumido, ou 
o evento lesivo advindo. Consubs-
tancia-se, portanto, em importância
compatível com o vulto dos interesses 
em conflito, refletindo-se, de modo
expresso, no patrimônio do lesante, a
fim de que sinta, efetivamente, a
resposta da ordem jurídica aos efeitos 
do resultado lesivo produzido. Deve,
pois, ser quantia economicamente
significativa, em razão das potencia-
lidades do patrimônio do lesante”
(pág. 220).

Com ele con soa Hum ber to
The o do ro Jú ni or. De po is de as si na lar
que “res ta, pa ra a Jus ti ça, a pe no sa
ta re fa de do sar a in de ni za ção, por -
quan to ha ve rá de ser fe i ta em di nhe i -
ro, pa ra com pen sar uma le são que,
por sua pró pria na tu re za, não se me -
de pe los pa drões mo ne tá ri os”, acres -
cen tou que “o pro ble ma ha ve rá de ser
so lu ci o na do den tro do prin cí pio do pru -
den te ar bí trio do jul ga dor, sem pa râ -
me tros apri o rís ti cos e à luz das pe cu li a -
ri da des de ca da ca so, prin ci pal men te
em fun ção do ní vel so ci o e co nô mi co
dos li ti gan tes e da me nor ou ma i or
gra vi da de da le são” (Alguns as pec tos
da no va or dem cons ti tu ci o nal so bre o
di re i to ci vil, RT 662/7/17).

No mes mo sen ti do são as li -
ções de Wil son Me lo da Sil va (O da no
mo ral e sua re pa ra ção, Fo ren se,

1949, pág. 144) e Antô nio Lind bergh
C. Mon te i ro (Res sar ci men to de da nos, 
Âmbi to Cul tu ral, 1984, págs. 134/5).

De les não dis cre pa a ju ris pru -
dên cia:

“Mas qual de ve ser o fun da -
men to da ação? Pa ga men to da dor
so fri da, re du zin do-se a mo e da os sen -
ti men tos? Não. Se ria pro fun da men te
imo ral di zer que aque le que foi atin gi -
do em se us sen ti men tos se con so la ria 
gra ças à in de ni za ção que re ce bes se.
A in de ni za ção não com pen sa rá, nem
fa rá de sa pa re cer a dor do ofen di do;
por is so mes mo não se tra ta de subs ti -
tu ir por di nhe i ro o bem de sa pa re ci do;
por is so mes mo não se co gi ta de ava -
li ar a dor em di nhe i ro. O fun da men to
da ação é ou tro. O que, na re a li da de,
se tem em vis ta não é ava li ar a dor,
pa ra pa gá-la em di nhe i ro nu ma equi -
va lên cia exa ta, mas tu te lar o di re i to
vioado. As per das e da nos não têm o
ca rá ter de in de ni za ção do so fri men to,
mas ca rá ter de re pa ra ção re pres si va.

“A indenização sob forma eco-
nômica é considerada como um bem
sucedâneo,  como um bem não
equivalente a um outro, mas dado em
substituição de um outro, como uma
satisfação ou uma vantagem pela
lesão do direito. Vejam-se nesse
sentido as lições de Icílio Vanni
(Lições de filosofia do direito, pág. 85), 
de Planio l  Et  Riper t  (Tra i té
élémentaire de droit civil, vol. II, n.
868-bis, pág. 296) de Giorgi (Teoria
delle obligazioni, vol. V, n. 238), e de
Laurent (Principes de droit civi l
français, vol. XX, n. 395).

E como não há, nem pode haver, 
equivalência en tre o dano sofrido e a
importância a ser paga, o que daí se
segue é que necessariamente haverá
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um poder discricionário, um pru dente
arbítrio, dos juízes na fixação do quan -
tum da condenação, arbítrio esse que
emana da natureza das coisas, pois
como fizeram sentir Boistel, Laurent,
Montel, Hudelot et Metman, e Giorgi e
Minozzi, o fato de não se poder esta-
belecer a equivalência não pode ser
motivo de se deixar o direito sem
sanção e sua tutela. Causando o dano
moral, fica o responsável sujeito às
conseqüências de seu ato, a primeira
das quais será essa de pagar uma
soma que for arbitrada, conforme a
gravidade do dano e a fortuna dele
responsável, a critério do poder
judiciário, como justa reparação do
prejuízo sofrido, e não como fonte de
enriquecimento” (Amílcar de Cas tro,
voto proferido na Apelação Cível n.
1.409; RF 93/528).

“Não in de ni zar o da no mo ral é
de i xar sem san ção um di re i to, ou uma
sé rie de di re i tos. A in de ni za ção, por
me nor e ma is in su fi ci en te que se ja, é
a úni ca san ção pa ra os ca sos em que
se per dem ou se têm le sa dos a hon ra, 
li ber da de, a ami za de, a afe i ção, e ou -
tros bens mo ra is ma is va li o sos de que 
os eco nô mi cos” (RE n. 97.097, Min.
Oscar Cor rea, RTJ 108-287/295).

“Na ava li a ção do da no mo ral se 
de ve le var em con ta a po si ção so ci al
e cul tu ral do ofen sor e do ofen di do; a
ma i or ou me nor cul pa pa ra a pro du -
ção do even to.

“A re pa ra ção do da no mo ral pa -
ra a ví ti ma não pas sa de com pen sa -
ção, sa tis fa ção sim bó li ca; pa ra o ofen -
sor uma pe na pa ra que sin ta o mal
pra ti ca do” (Ap. Cív. n. 35.339, Des.
Ama ral e Sil va).

“Na hipótese de dano moral,
sendo prudencial a estimação do
quantitativo indenizatório, a paga
pecuniária há que representar, para o
ofendido, uma satisfação que,
psicologicamente, possa neutralizar ou, 
ao menos, anestesiar parcialmente os
efeitos dos dissabores impingidos. A
eficácia da contraprestação a ser
fornecida residirá, com exatidão, na sua 
aptidão para proporcionar tal sa ti sfa -
ção, de modo que, sem que con fig ure
um enriquecimento sem causa para o
ofendido, imponha ao causador do
dano um impacto suficiente, deses-
timulando-o a cometer novos atentados 
similares con tra outras pessoas” (Ap.
Cív. n. 49.415, Des. Trindade dos
Santos).

“A re pa ra ção do da no mo ral
tem na tu re za tam bém pu ni ti va, afli ti va
pa ra o ofen sor, com o que tem im por -
tan te fun ção, en tre ou tros efe i tos, de
evi tar que se re pi tam si tu a ções se me -
lhan tes. A te o ria do va lor de de ses tí -
mu lo da re pa ra ção dos da nos mo ra is
in se re-se na mis são pre ven ti va da
san ção ci vil, que de fen de não só o in -
te res se pri va do da ví ti ma mas tam -
bém vi sa à de vo lu ção do equi lí brio às
re la ções pri va das, re a li zan do-se as -
sim a fun ção ini bi do ra da te o ria da res -
pon sa bi li da de ci vil” (2º TACívSP, Ju iz
Re na to Sar to rel li).

“A re pa ra ção do da no mo ral
tem por fim mi nis trar uma san ção pa ra 
a vi o la ção de um di re i to que não tem
de no mi na dor eco nô mi co. Não é pos -
sí vel sua ava li a ção em di nhe i ro, po is
não há equi va lên cia en tre o pre ju í zo e
o res sar ci men to. Qu an do se con de na
o res pon sá vel a re pa rar o da no mo ral,
usa-se de um pro ces so im per fe i to,
mas o úni co re a li zá vel pa ra que o
ofen di do não fi que sem uma sa tis fa -
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ção” (TARJ, AC n. 5.036/96, Ju iz Ma u -
ro Fon se ca Pin to No gue i ra).

“Pa ra fi xa ção da in de ni za ção
de da nos mo ra is, con se qüen tes ao
óbi to cul po so de en te que ri do, há que
se ter em men te que es sa in de ni za ção 
tem um dú pli ce ca rá ter: a re pa ra ção
da dor em si e o ele men to pe da gó gi -
co, con sis ten te na ob ser va ção, pe lo
em pre ga dor, de ma i o res di li gên ci as a
cer ca rem os ser vi ços re a li za dos por
se us em pre ga dos. A in de ni za ção, em
tal hi pó te se, não de ve cons ti tu ir-se
em fon te de re pri men da exa cer ba da
ao in de ni za dor, sem cons ti tu ir-se, no
en tan to, em quan tia me ra men te sim -
bó li ca que, ao in vés de re e du car,
mos tre-se, pe la sua ir ri so ri e da de, em
in cen ti vo à re i te ra ção da mes ma ne -
gli gên cia” (Ap. Cív. n. 98.015988-1,
Des. Trin da de dos San tos).

No caso sub ju dice, a indeni-
zação relativa aos danos morais foi
arbitrada em R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais). Os parâmetros recomen-
da dos pela doutrina e pela jurispru-
dência foram observados.

4. Os da nos ma te ri a is pos tu la -
dos con sis tem ape nas em ali men tos.
A obri ga ção de pa gá-los de cor re do
dis pos to no inc. II do art. 1.537 do Có -
di go Ci vil, o qual pres cre ve que, em
ca so de ho mi cí dio, a in de ni za ção tam -
bém abran ge rá a “pres ta ção de ali -
men tos às pes so as a quem o de fun to
os de via”.

Igualmente em relação aos
danos morais houve-se a MMa. Juíza
de Direito com a necessária prudência 
e moderação; arbitrou-os em R$
50.000,00.

5. Pre ce i tua o § 4º do art. 20 do 
Có di go de Pro ces so Ci vil que, nas
ca u sas em que “for ven ci da a Fa zen -

da Pú bli ca”, os ho no rá ri os ad vo ca tí ci os
“se rão fi xa dos con so an te apre ci a ção
eqüi ta ti va do ju iz, aten di das as nor -
mas das alí ne as a, b e c do pa rá gra fo
an te ri or”.

A ca u sa não se re ves te de
com ple xi da de ju rí di ca, e não exi giu do 
ad vo ga do dos au to res tra ba lho ex cep -
ci o nal. Des tar te, os ho no rá ri os ad vo -
ca tí ci os de vem ser re du zi dos pa ra
10% (dez por cen to) do va lor atu a li za -
do da con de na ção.

Ano to que, sen do os au to res be -
ne fi ciá ri os da as sis tên cia ju di ciá ria gra -
tu i ta, os ho no rá ri os ad vo ca tí ci os de vi -
dos a eles pe lo ven ci do não po dem
ex ce der a 15% (quin ze por cen to), con -
for me a Lei n. 1.060/50 (art. 11, § 1º).

6. Por força da Lei Comple-
mentar n. 156/97, posteriormente
alterada pela Lei n. 161/97, não são
devidas custas e emolumentos no
processo “do qual tenha sido vencida
a Fazenda do Estado e dos muni-
cípios, direta ou por administração
autárquica, quanto ao ato praticado
por servidor remunerado pelos cofres
públicos” (art. 35, alínea i).

7. Pe las ra zões ex pos tas, dou
pro vi men to par ci al ao re cur so pa ra re -
du zir os ho no rá ri os ad vo ca tí ci os pa ra
10% (dez por cen to) so bre o va lor da
con de na ção e, de ofí cio, re for mo a
sen ten ça sob re e xa me ne ces sá rio pa -
ra isen tar o Esta do do pa ga men to das
cus tas ju di ci a is.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
de ram pro vi men to par ci al ao re cur so
no to can te aos ho no rá ri os ad vo ca tí ci os
e, de ofí cio, re for ma ram a sen ten ça
sob re e xa me ne ces sá rio pa ra isen tar
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o Esta do do pa ga men to das cus tas ju -
di ci a is.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Tor -
res Mar ques. La vrou pa re cer pe la
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
o Exmo. Sr. Dr. Lu iz Cé zar Me de i ros.

Florianópolis, 21 de junho de 2001.

Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,

Pre si den te com vo to;

New ton Tri sot to,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 00.007087-4, DE URUSSANGA

Re la tor: Des. New ton Trisotto

Res pon sa bi li da de ci vil — Aci den te do tra ba lho — Cul pa gra -
ve — Inde ni za ção de vi da.

1. Com pro va do que o aci den te ocor reu por cul pa da em pre -
ga do ra — que per mi tiu o tra ba lho em má qui na não do ta da de tra va
de se gu ran ça — deve ela in de ni zar os da nos ca u sa dos ao em pre ga -
do.

2. As empresas privadas são as maiores financiadoras da
seguridade so cial que “compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a
assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência so -
cial” (CF, art. 194). Por isso, se condenado o empregador a
indenizar os danos sofridos pelo empregado em razão de acidente do 
trabalho, é justo e razoável que do quan tum da indenização seja
deduzido o valor correspondente ao da aposentadoria ou do
auxílio-acidente que lhe é pago pela seguridade so cial, ou da pensão 
percebida pelos seus dependentes se do sinistro resultar o óbito do
obreiro. Inteligência do inc. XXVIII do art. 7º da Constituição Fe -
deral.

3. O va lor da in de ni za ção não pode ser fi xa do em sa lá ri os mí -
ni mos, pois im por ta ria em ad mi ti-lo, até o mo men to da li qui da ção da 
dí vi da, como ín di ce de cor re ção mo ne tá ria, o que é ve da do (CF, art.
7º, IV).

O equívoco não conduz à nulidade da sentença; o quan tum da

condenação, considerando-se o valor do salário mínimo vigente na

data em que foi ela prolatada deverá ser convertido no valor
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correspondente ao da moeda corrente na data da liquidação do

débito.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
00.007087-4,  da comarca de
Urussanga, em que são apelantes e
apelados Ga briel Silveira e Ceusa —
Cerâmica Urussanga S.A.:

ACORDAM, em Pri me i ra Câ ma ra 
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, dar pro vi -
men to par ci al ao re cur so do au tor e ne -
gar pro vi men to ao da ré.

Custas na forma da lei.

I — Re la tó rio

Ga bri el Sil ve i ra aju i zou “ação
or di ná ria de in de ni za ção por ato ilí ci to
de cor ren te de aci den te de tra ba lho”
con tra Ce râ mi ca Urus san ga S.A., re -
la tan do na pe ti ção ini ci al:

“1 — O Re que ren te foi ad mi ti do 
no dia 7 de ju lho de 1977 pe la Re que -
ri da, na fun ção de ser ven te, co mo
com pro vam as có pi as da Car te i ra de
Tra ba lho n. 86.522, Sé rie 313, em
ane xo.

“2 — No dia 12 de no vem bro de 
1977, no tur no da no i te, nas de pen -
dên ci as da Re que ri da, es ta va la bo -
ran do na pren sa de fa zer pi so, quan -
do ao la var o es tam po, ve io a ser
aci o na da re pen ti na men te, am pu tan do 
to tal men te a mão es quer da, con for me 
do cu men tos em ane xo.

“3 — O Aci den te do tra ba lho
deu-se uni ca men te por cul pa gra ve da
Re que ri da, eis que não ofe re ceu ao Re -
que ren te, que na épo ca pos su ía 24
(vin te e qua tro) anos de ida de, co nhe ci -
men to téc ni co e se gu ran ça do tra ba lho, 
in dis pen sá ve is à fun ção que exer cia.

“4 — A par tir do aci den te des -
cri to, foi con ce di do ao Au tor o be ne fí -
cio de Au xí lio-Aci den te, a car go do
INSS, no per cen tu al de 40% (qua ren -
ta por cen to) do Sa lá rio de Be ne fí cio,
con for me do cu men tos em ane xo, uma 
mí se ra quan tia, e após foi-lhe con ce -
di do o Be ne fí cio de Apo sen ta do ria por 
Inva li dez, con for me de mons tram as
ano ta ções na Car te i ra de Tra ba lho,
com có pi as em ane xo.

“5 — Não bas tas se, per ma ne -
ceu li ga do à Re que ri da até o dia 30 de 
ou tu bro de 1984, quan do en tão foi de -
mi ti do, com a ale ga ção de que não
pos su ía con di ções pa ra exer cer a sua
fun ção. Bom sa li en tar que nes te in -
ters tí cio (da ta do aci den te de tra ba lho
e de mis são) o Re que ren te não per ce -
beu um au xí lio se quer, se ja fi nan ce i ro, 
se ja mo ral, pe lo con trá rio, foi de mi ti do
por ra zões ‘des co nhe ci das’.

“6 — De vi do a sua in ca pa ci da -
de la bo ra ti va e di fi cul da de de adap ta -
ção em se to res que exi gem es for ço fí -
si co e co nhe ci men to téc ni co, bem
co mo a fla gran te dis cri mi na ção, per -
ma ne ce de sem pre ga do até es ta da ta.

“7 — Após o Aci den te de Tra -
ba lho que ale i jou o Au tor, es te pas sou 
a so frer dis cri mi na ções de to da or -
dem, co mo di to.

“8 — Os da nos ca u sa dos pe la
per da da mão são de or dem mo ral, es -
té ti ca e, con se qüen te men te, fi nan ce i -
ra, eis que não con se guiu ma is em -
pre gos de vi do a sua in ca pa ci da de,
bem co mo a dis cri mi na ção pe ran te a
so ci e da de que per du ra até es ta da ta.
São ir re ver sí ve is!!
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“9 — Ho je, com 46 (qua ren ta e
se is) anos de ida de, vi ve com au xí lio
de se us fa mi li a res que com ple men -
tam o ir ri só rio va lor que per ce be com
a apo sen ta do ria, jun to ao INSS. Pos -
sui fi lhos e es po sa que ne ces si tam de
seu au xí lio, mas, vê-se im pos si bi li ta -
do de exer cer qual quer ati vi da de que
lhe dê ao me nos o con for to fi nan ce i ro.

“10 — Se não hou ves se ti do a
fla gran te ne gli gên cia por par te da re -
que ri da, o Au tor es ta ria ho je com a
sua in te gri da de fí si ca e mo ral ina ba la -
das, não su je i to à dis cri mi na ção pe -
ran te a so ci e da de e o mer ca do de tra -
ba lho, o que fez com que in gres sas se
com a pre sen te de man da pa ra fa zer
va ler os se us di re i tos e re por o que foi
per di do. O Au tor es tá to tal men te de -
sam pa ra do fi nan ce i ra men te, fa ce a
sua im pos si bi li da de de la bo rar e, con -
se qüen te men te, de evo lu ir pro fis si o -
nal men te”.

Apre sen ta da a de fe sa e ins tru í -
do o pro ces so, a Dra. De ni se He le na
Schild de Oli ve i ra jul gou pro ce den te o
pe di do, re gis tran do na par te dis po si ti -
va da sen ten ça:

“Em fa ce do ex pos to, jul go pro -
ce den te o pe di do for mu la do na ação
or di ná ria de in de ni za ção por ato ilí ci to
de cor ren te de aci den te de tra ba lho,
pro mo vi da por Ga bri el Sil ve i ra, em fa -
ce de Ce râ mi ca Urus san ga S.A. —
Ce u sa, am bos qua li fi ca dos nos au tos
pa ra, em con se qüên cia, con de nar a
re que ri da ao pa ga men to de: da nos
mo ra is no va lor de 100 (cem) sa lá ri os
mí ni mos; pen são men sal vi ta lí cia em
60% (ses sen ta por cen to) do sa lá rio
mí ni mo atu al, aí in clu í dos os lu cros
ces san tes, tu do a par tir do aju i za men -
to da pre sen te ação, até a ida de de 65 
anos do au tor, ver ba es ta a ser de vi -

da men te apu ra da em li qui da ção de
sen ten ça; ain da, um 13º sa lá rio pa ra
ca da pe río do de do ze me ses, até
quan do per du rar o pa ga men to de pen -
são ali men tí cia; ver bas a se rem de vi -
da men te cor ri gi das a par tir do aju i za -
men to da ação e acres ci das de ju ros
de mo ra em 6% ao ano, a par tir da ci -
ta ção, até o efe ti vo pa ga men to.

“As pres ta ções ven ci das de ve -
rão ser pa gas em par ce la úni ca, de -
ven do a re que ri da cons ti tu ir ca pi tal,
cu ja ren da se rá des ti na da ao ca bal
cum pri men to da obri ga ção, con so an te
es ta be le ce a re gra do art. 602 do CPC.

“Arca por fim a ven ci da com o
pa ga men to das cus tas pro ces su a is e
ver ba ho no rá ria, que es ti pu lo em 15%
so bre o mon tan te da con de na ção e no 
que se re fe re à pen são, no to tal das
pres ta ções ven ci das e de do ze das
vin cen das, de con for mi da de com a
nor ma in se ri da no art. 260, com bi na do 
com o art. 20, § 3º, do CPC”.

Aco lhen do os em bar gos de de -
cla ra ção for mu la dos pe lo de man dan -
te, a MMa. Ju í za de Di re i to con de nou
“a re que ri da ao pa ga men to de pen são 
men sal equi va len te a 60% de um sa lá -
rio mí ni mo, a con tar do aju i za men to
da pre sen te, e até que ve nha o au tor a 
com ple tar 65 anos, con de nan do ain da 
a re que ri da a cons ti tu ir ca pi tal, con -
subs tan ci a do na in di ca ção de imó ve is
que de ve rão ser gra va dos com cláu -
su las de im pe nho ra bi li da de en quan to
per du rar tal obri ga ção, no va lor de R$
300.000,00, na for ma do dis pos to no
art. 602 e pa rá gra fos, CPC”.

Ambas as par tes in ter pu se ram
re cur so de ape la ção.

O au tor in sis te que: a) a pen são 
de ve cor res pon der ao sa lá rio de sua
ca te go ria, e ser vi ta lí cia; b) o ter mo ini -
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ci al pa ra o pa ga men to da in de ni za ção 
e pa ra a in ci dên cia dos ju ros e da cor -
re ção mo ne tá ria é a da ta do even to
da no so.

A ré, por seu tur no, sus ten ta
que o aci den te ocor reu an tes da vi gên -
cia da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, e
que não agiu com cul pa gra ve.

Os re cur sos fo ram res pon di dos 
e pre pa ra dos.

II — Voto

1. Per mi to-me rá pi da di gres são 
acer ca da res pon sa bi li da de ci vil do
em pre ga dor re sul tan te de aci den te do 
tra ba lho:

1.1. A Cons ti tu i ção Fe de ral as -
se gu ra ao tra ba lha dor, den tre ou tros,
di re i to a “se gu ro con tra aci den tes de
tra ba lho, a car go do em pre ga dor, sem 
ex clu ir a in de ni za ção a que es te es tá
obri ga do, quan do in cor rer em do lo ou
cul pa” (CF, art. 7º, XXVIII).

A res pon sa bi li da de é sub je ti va.
Des sa pre mis sa de cor re que à ví ti ma
— ou àque les que re cla mam a in de ni -
za ção — cum pre pro var a cul pa do em -
pre ga dor. A res pe i to da qua es tio, da
dou tri na e da ju ris pru dên cia co la ci o no 
as li ções e os jul ga dos que se guem:

“A atual Constituição Fed eral,
de 1988, no capítulo dos direitos so-
ciais, dentre outros direitos asse-
gurados aos trabalhadores urbanos e
rurais, estabeleceu o seguro ‘con tra
acidentes de trabalho, a cargo do
empregador’, sem excluir a indeni-
zação a que este está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa’ (art.
7º, XXVIII).

“No ta-se um gran de avan ço em 
ter mos de le gis la ção, po is ad mi tiu-se
a pos si bi li da de de ser ple i te a da a in -

de ni za ção pe lo di re i to co mum, cu mu -
lá vel com a aci den tá ria, no ca so de
do lo ou cul pa do em pre ga dor, sem fa -
zer qual quer dis tin ção quan to aos
gra us de cul pa.

“O avan ço, no en tan to, não foi
com ple to, ado ta da ape nas a res pon sa -
bi li da de sub je ti va, que con di ci o na o pa -
ga men to da in de ni za ção à pro va de cul -
pa ou do lo do em pre ga dor, en quan to a
in de ni za ção aci den tá ria e se cu ri tá ria é
ob je ti va. Os no vos ru mos da res pon sa -
bi li da de ci vil, no en tan to, ca mi nham no
sen ti do de con si de rar ob je ti va a res pon -
sa bi li da de das em pre sas pe los da nos
ca u sa dos aos em pre ga dos, com ba se
na te o ria do ris co-criado, ca ben do a es -
tes so men te a pro va do da no e do ne xo
ca u sal” (Car los Ro ber to Gon çal ves,
Res pon sa bi li da de ci vil, Sa ra i va, 1995,
6ª ed., pág. 336).

“I — Na ação de in de ni za ção,
fun da da em res pon sa bi li da de ci vil co -
mum (art. 159, CC), pro mo vi da por ví -
ti ma de aci den te do tra ba lho, cum pre
a es ta com pro var do lo ou cul pa da
em pre sa em pre ga do ra.

“II — So men te se co gi ta de res -
pon sa bi li da de ob je ti va (sem cul pa) em 
se tra tan do de re pa ra ção aci den tá ria,
as sim con si de ra da aque la de vi da pe lo 
ór gão pre vi den ciá rio e sa tis fe i ta com
re cur sos ori un dos do se gu ro obri ga tó -
rio, cus te a do pe los em pre ga do res,
que se des ti na exa ta men te a fa zer fa -
ce aos ris cos nor ma is da ati vi da de
eco nô mi ca no que res pe i ta aos ris cos
do in for tú nio la bo ral” (REsp n. 10.570,
Min. Sál vio de Fi gue i re do Te i xe i ra,
RSTJ 48/162; REsp n. 39.833, Min.
Antô nio Tor reão Braz).

“Não bas ta que o au tor mos tre
que o fa to de que se que i xa, na ação,
se ja ca paz de pro du zir da no, se ja de
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na tu re za pre ju di ci al. É pre ci so que
pro ve o da no con cre to, as sim en ten di -
da a re a li da de do da no que ex pe ri -
men tou (Jo sé Agui ar Di as)” (Ap. Cív.
ns. 97.001449-0, Des. Eder Graf;
96.010770-3, Des. Orli Ro dri gues; e
50.388, Des. Trin da de dos San tos).

1.2. A cul pa do em pre ga dor
pode-se re ve lar tão-so men te na omis -
são em pro por ci o nar aos em pre ga dos 
con di ções se gu ras de tra ba lho.

Se gun do li ção de Pon tes de Mi -
ran da, “há de ver de evi tar pe ri gos
sem pre que a fal ta de ati vi da de pa ra
que a da no si da de se afas te se ria
trans gres são de di re i to de ou trem. O
res pon sá vel de i xa que o da no ocor ra,
po is, se ti ves se in ter vin do, o da no não
exis ti ria. A ca u sa es tá na qui lo que es -
ta be le ce a pe ri cu lo si da de, mas não te -
ria ha vi do o re sul ta do ma lé fi co se o
que de via pra ti car o ato ex clu den te do
ris co, ou omi tir al gum ato, pa ra que o
da no não se des se, ti ves se cum pri do o 
seu de ver” (Tra ta do de di re i to pri va do,
3ª ed., vol. 53, to mo III, págs. 209/10).

Com ele con soa Hum ber to
Theodoro Jú ni or: “A ju ris pru dên cia
bra si le i ra tem-se ori en ta do no sen ti do
de con si de rar cul pa gra ve a de em pre -
sa que, fal tan do com pro vi dên ci as ele -
men ta res de se gu ran ça do tra ba lho,
de i xa se us obre i ros ex pos tos a aci den -
tes per fe i ta men te pre vi sí ve is” (Aci den -
te do tra ba lho e res pon sa bi li da de ci vil
co mum, Sa ra i va, 1987, pág. 42).

Os tri bu na is aco lhem es se en -
ten der:

“Se o em pre ga dor per mi tiu que
o obre i ro re a li zas se ser vi ço pe ri go so,
no te lha do de um gal pão de al tu ra
con si de rá vel, e sem os me i os de pro -
te ção ade qua dos, en se jan do a ocor -
rên cia do aci den te que o vi ti mou, agiu

com cul pa, tor nan do inar re dá vel a res -
pon sa bi li da de in de ni za tó ria” (Ap. Cív.
n. 52.109, Des. Eder Graf).

“O traço do dolo civil é a cons-
ciência de manter a descoberto o risco
tendente a certo resultado danoso. Se
o empregador tem o dever de prevenir
os riscos das condições de trabalho,
age dolosamente se nem mesmo
adota comezinhas cautelas im pres-
cin dí ve is, optando por uma conduta
consciente e inadmissível” (Ap. Cív. n.
16.190, Des. Reynaldo Alves, JC
33/48).

“Pa ra ob ter êxi to na ação in de -
ni za tó ria de di re i to co mum, é im pres -
cin dí vel que o aci den ta do pro ve a fal ta 
gra ve do em pre ga dor. Enten de-se por 
fal ta gra ve a em que o pa trão de mons -
tre, pe la ne gli gên cia e omis são de pre -
ca u ções ele men ta res, des pre o cu pa -
ção e me nos pre zo pe la se gu ran ça do
em pre ga do, dan do ca u sa ao aci den te” 
(TJSP, AC n. 43.983-1, Des. Ca mar go 
Sam pa io, RJTJSP 90/198).

1.3. A con du ta co mis si va ou
omis si va de ve es tar re la ci o na da com
a ati vi da de do em pre ga do. Se es te,
des vi an do-se da ta re fa que lhe é co -
me ti da, por ta-se de for ma ab so lu ta -
men te con trá ria às nor mas de se gu -
ran ça so bre as qua is fo ra ci en ti fi ca do,
dan do ca u sa ao even to le si vo, não há
im pu tar à em pre sa o de ver de in de ni -
zar os da nos re sul tan tes da ação ou
omis são. Acer ca do te ma, ano ta Síl vio 
Ro dri gues:

“Pa ra que sur ja a obri ga ção de
re pa rar, mis ter se faz pro va de exis -
tên cia de uma re la ção de ca u sa li da de
en tre a ação ou omis são cul po sa do
agen te e o da no ex pe ri men ta do pe la
ví ti ma. Se a ví ti ma ex pe ri men tar o da -
no, mas não se evi den ci ar que o mes -
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mo re sul tou do com por ta men to ou da
ati tu de do réu, o pe di do de in de ni za -
ção, for mu la do por aque la, de ve rá ser 
jul ga do im pro ce den te” (Di re i to ci vil —
Res pon sa bi li da de ci vil, Sa ra i va, 1993, 
13ª ed., vol. IV, pág. 18).

1.4. A “in de ni za ção a que es te
es tá obrigado (o empregador), quando
in cor rer em do lo ou cul pa”, é aque la
pre vis ta na le gis la ção ci vil. De acor do
com o art. 1.537 do Có di go Ci vil, em ca -
so de ho mi cí dio, ela con sis ti rá “no pa -
ga men to das des pe sas com o tra ta -
men to da ví ti ma, seu fu ne ral e o lu to da
fa mí lia” (inc. I) e “na pres ta ção de ali -
men tos às pes so as a quem o de fun to
os de via” (inc. II). Ocor ren do “fe ri men to
ou ou tra ofen sa à sa ú de”, de ve rá o em -
pre ga dor in de ni zar “o ofendido (empre-
gado) das des pe sas do tra ta men to e
dos lu cros ces san tes até o fim da con -
va les cen ça, além de lhe pa gar a im por -
tân cia da mul ta no grau mé dio da pe na
cri mi nal cor res pon den te” (art. 1.538).

Os lucros cessantes fundam-se
na “privação de um ganho que deixou
de auferir, ou de que foi privado em
conseqüência da inexecução ou re tar -
da men to (da obri  ga ção)” (J. M.
Carvalho Santos, Código civ i l
brasileiro interpretado, Freitas Bastos,
1977, 9ª ed., vol. XIV, pág. 255). A
multa traduz-se nos danos morais
(Wash ing ton de Barros Monteiro,
Curso de direito civil, Saraiva, 1976,
11ª ed., vol. 5º, pág. 409; Silvio
Rodrigues, op. cit., pág. 243).

Há mu i to se en con tra se di men -
ta da na dou tri na e na ju ris pru dên cia a
te se de que “a res pon sa bi li da de ci vil
co mum não ma is se ria sim ples com -
ple men to da aci den tá ria, mas go za ria
de com ple ta au to no mia, pas san do o
aci den tan do a me re cer por in te i ro as

du as in de ni za ções, por que ca da uma
de las te ria ca u sa pró pria e dis tin ta”
(Hum ber to The o do ro Jú ni or, A no va
cons ti tu i ção e o di re i to ci vil, Re vis ta
Ju rí di ca 148/12).

J. Frank lin Alves Fe li pe, em bo -
ra re co nhe cen do que o sis te ma é in -
jus to, con cor da com a con clu são de
The o do ro Jú ni or:

“Um ca so, po rém, com por ta
par ti cu la ri da de. O do em pre ga dor, re -
la ti va men te aos da nos ca u sa dos ao
em pre ga do, em aci den te de tra ba lho.
Isso por que o em pre ga dor con tri bui
pa ra a pre vi dên cia so ci al de seu em -
pre ga do e cus te ia o se gu ro aci den te
do tra ba lho, com uma par ce la com ple -
men tar. Des ta for ma, po de ria ele pre -
ten der, quan do aci o na do por seu em -
pre ga do, ob ter a de du ção do va lor do
be ne fí cio aci den tá rio? A res pos ta ne -
ga ti va se im põe, an te a re gra pre vis ta
no art. 7º, in ci so XXVIII da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que, am pli an do o al can -
ce da Sú mu la 229 do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, es ta be le ce que cons ti tui
di re i to do tra ba lha dor o se gu ro con tra
aci den tes do tra ba lho, a car go do em -
pre ga dor, sem ex clu ir a in de ni za ção a
que es te es tá obri ga do, quan do in cor -
rer em do lo ou cul pa” (Inde ni za ção
nas obri ga ções por ato ilí ci to, Del Rey, 
1996, 2ª ed., pág. 42).

As de ci sões do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça e des ta Cor te — até en -
tão, com a mi nha ade são, re gis tro (Ap. 
Cív. n. 98.016360-9) — são no mes mo 
sen ti do.

Pa re ce-me que a dou tri na e a
ju ris pru dên cia cons ti tu í das em tor no
da te se aci ma ex pos ta têm ori gem em
si tu a ção fá ti ca di ver sa. 
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Ao autor de ato ilícito, indepen-
dentemente da natureza da res pon -
sabi li da de, sempre foi negada a
pretensão de deduzir do quan tum da
indenização devida à vítima o valor
correspondente à quantia a que esta
faz jus em razão de seu vínculo com a
previdência so cial. Os fundamentos
dessas decisões são assim expostos
por Aguiar Dias:

“Finalmente, a propósito da li-
quidação do dano, é de ponderar que
a circunstância de perceber o bene-
ficiário uma pensão, por morte da
vítima, a título de assistência so cial,
como ocorre no caso do funcionário ou 
dos contribuintes das caixas bene-
ficentes em geral, não pode ser
alegada pelo responsável, no sentido
de influir no quan tum a prestar, a título 
reparatório, como não poderia, tam-
pouco, pre tender satisfazer indeniza-
ção menor, pelo fato de haver a vítima 
deixado seguro de vida.

“A ra zão é sim ples. Ta is pen -
sões, be ne fí ci os ou in de ni za ções de
se gu ro são cor res pec ti vos de pres ta -
ções da ví ti ma, que não te ve es sa in -
ten ção, is to é, res sar cir o da no à cus ta
do pre ju di ca do ou da que le que o re pre -
sen ta” (Da res pon sa bi li da de ci vil, Fo -
ren se, 1994, 9ª ed., vol. II, pág. 786).

Com ele con gra ça Ulde ri co Pi -
res dos San tos:

“Nos ca sos de aci den te de trân -
si to, o pa ga men to da in de ni za ção de ve
ser fe i to à vi ti ma ou aos se us fa mi li a res, 
in de pen den te men te de ela es tar per ce -
ben do pen são pre vi den ciá ria. Esta cir -
cuns tân cia não afas ta, por si só, o va lor
da in de ni za ção de vi da pe lo ato ilí ci to e
nem di mi nui o seu quan tum.

“Uma co i sa na da tem a ver com 
a ou tra, ou me lhor: a pen são pre vi den -
ciá ria pa ga pe los co fres pú bli cos à ví -
ti ma ou aos se us be ne fi ciá ri os não ili -
de, de for ma al gu ma, a que lhe for
de vi da em con se qüên cia do even to
da no so.

“A cu mu la ti vi da de de am bas é
ab so lu ta men te pa cí fi ca nos nos sos tri -
bu na is lo ca is e até na Cor te Su pre ma,
que en ten de que não é jus to e mu i to
me nos lí ci to os res pon sá ve is pe los
atos da no sos de cor ren tes de pro ce di -
men tos ilí ci tos se be ne fi ci a rem com as 
ver bas ou van ta gens que os de pen -
den tes da ví ti ma já au fe ri rem an tes do
aci den te sob ou tro tí tu lo (RT, vol. 348,
pág. 179; RJTJESP, Ed. Lex, vols.
37/72 e 6/182)” (A res pon sa bi li da de
ci vil na dou tri na e na ju ris pru dên cia,
Fo ren se, 1984, pág. 90).

O mes mo fun da men to foi ado -
ta do pe lo Mi nis tro Né ri da Sil ve i ra
quan do do jul ga men to do Re cur so
Extra or di ná rio n. 94.429:

“Cogitando-se, assim, aqui, de
reparação, em virtude de culpa con -
tratual grave da empregadora, inexe-
cutando obrigação para que seu
empregado, não é possível pre tender, 
do quan tum a condenar-se a empresa,
deduzir o valor correspondente à
indenização de natureza acidentária,
que se deu ao autor, por título diverso
(responsabilidade objetiva, decorrente
da Lei de Acidentes), e é paga por
instituição que cuida do seguro so cial,
e não pela empregadora. Na espécie,
a responsabilidade da empregadora,
ora recorrida, é de direito comum e
independente do seguro so cial, resul-
tando de seu proceder, com culpa
grave, inadimplindo obrigação, de
índole contratual, de que proveio inca-
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pacidade to tal e permanente ao autor
para qualquer trabalho, arrastando,
pela vida, a invalidez” (RTJ 115/744 —
promovi o destaque).

Tem ele ser vi do de apo io a de -
ci sões dos tri bu na is pá tri os:

“A ju ris pru dên cia do STJ con -
so li dou en ten di men to no sen ti do de
que apu ra da a res pon sa bi li da de de -
cor ren te de aci den te au to mo bi lís ti co
ou ou tro even to da no so, o ca u sa dor há 
de re pa rar o da no (cul pa aqui li a na),
com su pe dâ neo no di re i to co mum e in -
viá vel é com pen sar tal re pa ra ção com
a que a ví ti ma há de per ce ber em de -
cor rên cia de sua vin cu la ção a sis te ma
pre vi den ciá rio ou se cu ri tá rio” (REsp n.
55.915, Min. Wal de mar Zve i ter).

A pre mis sa con sig na da no vo to 
do Mi nis tro Né ri da Sil ve i ra — no qual
Sua Exce lên cia as se ve ra que a in de -
ni za ção aci den tá ria e, por ex ten são, a 
pen são pre vi den ciá ria “é pa ga por ins -
ti tu i ção que cu i da do se gu ro so ci al, e
não pe la em pre ga do ra” — afi gu -
ra-se-me equi vo ca da, equí vo co no
qual tam bém in ci di.

O “se gu ro con tra aci den tes do
tra ba lho” é pa go pe lo Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al, ad mi nis tra dor
dos re cur sos da “Se gu ri da de So ci al”,
que “com pre en de um con jun to in te -
gra do de ações de ini ci a ti va dos Po -
de res Pú bli cos e da so ci e da de, des ti -
na das a as se gu rar  os d i  re  i  tos
re la ti vos à sa ú de, à pre vi dên cia e à
as sis tên cia so ci al”, con for me o art.
194 da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Ain da de acor do com a Cons ti -
tu i ção Fe de ral, “a pre vi dên cia so ci al
se rá or ga ni za da sob a for ma de re gi -
me ge ral, de ca rá ter con tri bu ti vo e de
fi li a ção obri ga tó ria, ob ser va dos os cri -
té ri os que pre ser vem o equi lí brio fi -

nan ce i ro e atu a ri al” (art. 201). Ela as -
se gu ra a to dos, in de pen den te men te
da con di ção de con tri bu in te: a) “co ber -
tu ra dos even tos de do en ça, in va li dez, 
mor te e ida de avan ça da”; b) “pro te ção 
à ma ter ni da de, es pe ci al men te à ges -
tan te”; c) “pro te ção ao tra ba lha dor em
si tu a ção de de sem pre go in vo lun tá rio”; 
d) “sa lá rio-fa mí lia e au xí lio-re clu são
pa ra os de pen den tes dos se gu ra dos
de ba i xa ren da”; e e) “pen são por mor -
te do se gu ra do, ho mem ou mu lher, ao
côn ju ge ou com pa nhe i ro e de pen den -
tes, ob ser va do o dis pos to no § 2º”.

Qu an to às su as fon tes de fi nan -
ci a men to, pres cre ve o art. 195:

“A se gu ri da de so ci al se rá fi nan -
ci a da por to da a so ci e da de, de for ma
di re ta e in di re ta, nos ter mos da lei,
me di an te re cur sos pro ve ni en tes dos
or ça men tos da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, e 
das se guin tes con tri bu i ções so ci a is:

“I — do em pre ga dor, da em pre -
sa e da en ti da de a ela equi pa ra da na
for ma da lei, in ci den tes so bre:

“a) a fo lha de sa lá ri os e de ma is
ren di men tos do tra ba lho pa gos ou cre -
di ta dos, a qual quer tí tu lo, à pes soa fí -
si ca que lhe pres te ser vi ço, mes mo
sem vín cu lo em pre ga tí cio;

“b) a re ce i ta ou o fa tu ra men to;

“c) o lu cro;

“II — do tra ba lha dor e dos de -
ma is se gu ra dos da pre vi dên cia so ci al, 
não in ci din do con tri bu i ção so bre apo -
sen ta do ria e pen são con ce di das, pe lo
re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al de
que tra ta o art. 201;

“III — so bre a re ce i ta de con -
cur sos de prog nós ti cos”.
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A Lei n. 8.212, de 24/7/91, que
tra ta da “or ga ni za ção da Se gu ri da de
So ci al”, ins ti tu iu o “Pla no de Cus te io”.
A Lei n. 8.213, de 24/7/91, dis põe so -
bre “Pla nos de Be ne fí ci os da Pre vi dên -
cia So ci al”. A con tri bu i ção do em pre -
ga dor não se li mi ta aos 20% (vin te por
cen to) re fe ri dos no in ci so I do art. 22
da Lei n. 8.212/91. Pro vém igual men te
do Co fins (LC n. 70/91), en tre ou tras.

Do aci ma ex pos to, vê-se que a
con tri bu i ção do em pre ga dor pa ra o se -
gu ro con tra aci den te do tra ba lho não
tem uma des ti na ção es pe cí fi ca; com -
põe uma das fon tes de fi nan ci a men to
da “se gu ri da de so ci al”, que na da ma is
é do que um fun do de pre vi dên cia.

O se gu ro so ci al ra ra men te co -
bre to dos os da nos so fri dos pe lo se -
gu ra do. Bas ta aten tar que, por ex -
pres sa dis po si ção le gal, ne nhum
be ne fí cio po de rá ul tra pas sar o li mi te
má xi mo do sa lá rio de con tri bu i ção
(Lei n. 8.213/91, art. 29, § 2º). Obten -
do o em pre ga do re mu ne ra ção su pe ri or
ao li mi te do be ne fí cio, a im por tân cia
que ele vi er a au fe rir com a apo sen ta -
do ria por in va li dez, com o au xí -
lio-doença ou com o au xí lio-acidente
pa go pe la pre vi dên cia so ci al não re -
com po rá a per da. Ma is gra ve se rá a si -
tu a ção dos se us de pen den tes, po is co -
nhe ci dos são os cri té ri os pa ra cál cu lo
da pen são. Por is so, in cor ren do em
do lo ou cul pa o em pre ga dor, não es ta -
rá ele isen to do de ver de com ple men -
tar os da nos não co ber tos pe lo se gu ro 
so ci al — ta is co mo o va lor ex ce den te
à apo sen ta do ria por in va li dez, ao au -
xílio-acidente ou à pen são —, bem co -
mo de res sar cir as des pe sas com o
tra tamen to mé di co-hos pi ta lar e com o
fune ral. De ve rá, ain da, in de ni zar os
da nos mo ra is.

Se o em pre ga dor é obri ga do a
men sal men te re co lher as con tri bu i -
ções pre vi den ciá ri as que cons ti tu em o 
fun do de pre vi dên cia (“Se gu ri da de
So ci al”) pa ra que se us em pre ga dos
usu fru am dos be ne fí ci os pre vis tos na
Cons ti tu i ção e na Lei n. 8.213/91, não
é jus to, ló gi co e ra zoá vel que se lhe
ne gue o di re i to de de du zir da in de ni -
za ção a que for even tu al men te con de -
na do o quan tum do au xí lio-aci den te
ou da pen são que o obre i ro ou se us
de pen den tes ve nham a de le re ce ber.
Equi va le ria a ne gar ao ca u sa dor de
aci den te de trân si to o mes mo di re i to
em re la ção ao se gu ro obri ga tó rio, pa -
go por to dos os pro pri e tá ri os de ve í cu -
los au to mo to res. 

A hipótese de acidente do
trabalho com redução da capacidade
laborativa é ainda mais ilustrativa da
necessidade de ser revista a quaestio. 
Exemplifico: O empregado que perce-
bia salário men sal de R$ 500,00
(quinhentos reais) passa a receber
auxílio-acidente de 50% (cinqüenta
por cento) do salário de benefício,
conforme a Lei n. 9.032/95. Se
culpado pelo acidente, o empregador
é condenado a pagar, também para
compensar a redução da capacidade
laborativa, idêntica quantia. O empre-
gado, que con tinua a trabalhar na
empresa, exercendo outras funções,
terá a sua renda men sal duplicada:
perceberá R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao con trá rio do que se tem afir -
ma do, pen so que a cu mu la ção das in -
de ni za ções re sul ta em en ri que ci men to
ilí ci to. Pa ra evi tá-lo, de ve ria a lei pre ver 
a pos si bi li da de de o INSS sub-rogar-se 
no di re i to do em pre ga do, até o li mi te
do be ne fí cio pa go a es te, per mi tin do
que aju i zas se de man da con tra o em -
pre ga dor que deu ca u sa ao si nis tro.

APELAÇÕES CÍVEIS JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

192 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



Nes sa hi pó te se, a “se gu ri da de so ci al”
te ria uma atu a ção com as ca rac te rís ti -
cas pró pri as de uma se gu ra do ra no
con tra to de se gu ro fa cul ta ti vo.

Ou tro exem plo pa ra ilus trar a
ne ces si da de de ser re for mu la do o en -
ten di men to bus co na Admi nis tra ção
Pú bli ca. O ser vi dor con tri bui com uma
par ce la inex pres si va — va riá vel de 4
a 12% — pa ra o ins ti tu to de as sis tên -
cia mu ni ci pal, es ta du al ou fe de ral. No
nos so Esta do, es sa con tri bu i ção é
des ti na da ao Insti tu to de Pre vi dên cia
do Esta do de San ta Ca ta ri na. Vin do a
fa le cer o ser vi dor, os se us de pen den -
tes te rão di re i to a pen são em va lor
equi va len te ao da sua re mu ne ra ção
(CF, art. 40, § 7º). Com pro va do que o
óbi to ocor reu por cul pa do em pre ga -
dor, ou se ja, do Esta do, se ria jus to que 
fos se ele con de na do a pa gar aos de -
pen den tes da ví ti ma pen são de va lor
igual àque la que re ce be rão do Ipesc?

É opor tu no tra zer à ba i la pre ce -
den te do Tri bu nal de Alça da de Mi nas
Ge ra is. O au tor foi ví ti ma de aci den te
de trân si to, sem qual quer re la ção com 
o seu vín cu lo em pre ga tí cio, re sul tan -
do de le re du ção da ca pa ci da de pa ra o 
tra ba lho. O em pre ga dor, mu ni cí pio de 
Bom Su ces so, men sal men te pa ga -
va-lhe pen são. No acór dão, re gis trou
o re la tor:

“Ve ri fi ca-se, com efe i to, que
res tou co nhe ci do, às cla ras, in clu si ve
pe lo tra ba lho mé di co-pe ri ci al, que o
au tor, em con se qüên cia do aci den te,
so freu os se guin tes da nos: in ca pa ci -
da de, em ca rá ter de fi ni ti vo, pa ra o
exer cí cio de ati vi da de la bo ral; da nos
es té ti cos, con for me o in di ca do no la u -
do pe ri ci al; dis pên dio com des pe sas
mé di co-hos pi ta la res, far ma cêu ti cas e
com trans por tes.

“Em razão da incapacidade
laborativa, faz jus o autor à indeniza-
ção, na forma de pensionamento, e de 
modo vitalício, no valor do salário que
percebia em ocasião do eventus
damni, que era o correspondente a
dois e meio salários mínimos, a partir
do acidente.

“Da ver ba cor res pon den te à in -
de ni za ção, por pen si o na men to, de -
vem ser des con ta dos, mês a mês, os
va lo res que, even tu al men te, vi e ram
ou vi e rem a ser pa gos ao au tor, pe la
sua em pre ga do ra, a Pre fe i tu ra Mu ni ci -
pal de Bom Su ces so, de ven do-se es ta 
in for mar, me di an te re qui si ção, ao Ju í -
zo, a ocor rên cia de ta is pa ga men tos.

“Tal con de na ção se im põe em
ra zão da in ca pa ci da de la bo ra ti va do
au tor, e pe lo fa to, por is so, de não se
en con trar o mes mo obri ga do a exer -
cer qual quer ati vi da de, in clu si ve co mo 
mo to ris ta jun to à sua em pre ga do ra”.

O recurso es pe cial interposto
desse julgamento foi provido por maio-
ria, constando da ementa do acórdão:
“De acordo com a orientação do STJ,
‘inviável é compensar tal reparação
com a que a vítima há de perceber em
decorrência de sua vinculação a
sistema previdenciário ou securitário’
(por todos, REsp n. 55.915, DJ de
11/9/95). Em tal sentido, não há de se
admitir a compensação de venci-
mentos pagos pelo empregador. Códi-
go Civil, arts. 159 e 1.539” (REsp n.
61.303, Min. Nilson Naves).

Da dou ta ma i o ria di ver giu o Mi -
nis tro Edu ar do Ri be i ro pe las ra zões
que se guem:

“A sen ten ça não in clui na con -
de na ção a par ce la cor res pon den te a
lu cros ces san tes por con si de rar o MM.
Ju iz ‘que o au tor não de i xou de re ce -
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ber os pa ga men tos men sa is da Pre fe i -
tu ra Mu ni ci pal de Bom Su ces so, con -
for me de cla rou na au diên cia’. No
jul ga men to da ape la ção, o Tri bu nal
de ter mi nou fos se pa go o va lor do sa -
lá rio per ce bi do quan do do aci den te.
Acres cen tou, en tre tan to, o se guin te:

‘Da ver ba cor res pon den te à in -
de ni za ção, por pen si o na men to, de -
vem ser des con ta dos, mês a mês, os
va lo res que, even tu al men te, vi e ram ou 
vi e rem a ser pa gos ao au tor, pe la sua
em pre ga do ra, a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal
de Bom Su ces so, de ven do-se es ta in -
for mar, me di an te re qui si ção, ao Ju í zo,
a ocor rên cia de ta is pa ga men tos’.

“O re cur so es pe ci al re fe re-se à
par te do jul ga do que de ter mi nou es se
des con to. Ale ga-se in fra ção ao dis -
pos to nos ar ti gos 159, 1.518 e 1.539
do Có di go Ci vil, sa li en tan do-se que
não in ci di ria, na es pé cie, a re gra com -
pen sa tio lu cri cum dam no. A hi pó te se,
en tre tan to, não tem a ver com is so. Co -
gi ta-se da que la com pen sa ção quan do,
em ra zão do mes mo fa to, quem te ve
um pre ju í zo au fe re um pro ve i to. No ca -
so, o acórdão le vou em con ta que o
pre ju í zo so fri do pe lo au tor, em vir tu de
do aci den te, não com pre en deu a per -
da in te gral de sua re mu ne ração, co mo
em pre ga do da Pre fe i tu ra de Bom Su -
ces so. Con ti nu ou a de la re ceber e não 
se jus ti fi ca que re ce bes se du as ve zes.

“O emi nen te Re la tor in vo cou
pre ce den tes, des ta Ter ce i ra Tur ma, no 
sen ti do que do pa ga men to da pen são,
em ca so de in va li dez, não se des con ta
a im por tân cia cor res pon den te a be ne -
fí cio pre vi den ciá rio ou a in de ni za ção
de cor ren te de se gu ro. Assi na lou ha ver 
di fe ren ça en tre o que ora se jul ga e os
pre ce den tes in di ca dos, já que aqui se
tra ta de ven ci men tos pa gos pe lo em -

pre ga dor e não da ‘com pen sa ção de
ver bas ori un das do sis te ma pre vi den -
ciá rio ou se cu ri tá rio’. Con si de rou, en -
tre tan to, que is so não re le va va, po is
im por ta va a cir cuns tân cia de que as
fon tes se ri am di fe ren tes.

“Pe ço vê nia pa ra dis sen tir. Tra -
tan do-se de se gu ro ou be ne fí cio pa go
pe la Pre vi dên cia So ci al, con cor re fa -
tor de ci si vo pa ra di fe ren ci ar as si tu a -
ções. O re ce bi men to, pe la ví ti ma, de -
ve-se a ter pa go o prê mio ou as
con tri bu i ções ne ces sá ri as. Obser va, a 
pro pó si to, Agui ar Di as, jus ti fi can do
não ser afe ta do o va lor da in de ni za -
ção de vi da pe lo ca u sa dor do da no:

‘A ra zão é sim ples. Ta is pen -
sões, be ne fí ci os ou in de ni za ções de
se gu ro são cor res pec ti vos de pres ta -
ções da ví ti ma. Não é lí ci to ao res pon -
sá vel be ne fi ci ar-se da pre vi dên cia da
ví ti ma, que não te ve es sa in ten ção, is -
to é, não po de de i xar de res sar cir o
da no à cus ta do pre ju di ca do ou da -
que le que o re pre sen ta’ (Da Res pon -
sa bi li da de Ci vil – 4ª ed. — Fo ren se —
vol. II — pág. 832).

“No caso em julgamento, trata-
se apenas de limitar o ressarcimento ao 
dano ocorrido. O recorrente con tinua
vinculado ao mesmo empregador. Se
recebe menos, em virtude do acidente,
terá direito à diferença. Não se trata de
pensão ou benefício previdenciário. A
isso nenhuma referência se fez.

“Re i te ran do o pe di do de vê nia,
não co nhe ço o re cur so”.

Já prolatei sentenças, proferi
votos e lavrei acórdãos afirmando a
tese consagrada pela doutrina e pela
jurisprudência. Conversas informais
com Constituintes levaram-me a refletir 
a respeito da matéria e a realizar
exaustiva pesquisa nos Diários da
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Constituinte para melhor compreensão 
da mens legislatoris. Chamou-me a
atenção a ata da sessão plenária da
Assembléia Constituinte do dia 6/5/87
(Diário da Assembléia Nacional
Constituinte, maio de 1987, pág. 77).
Infere-se dela que, na Comissão de
Sistematização, o “Centrão”
apresentou emenda suprimindo a
segunda parte do inciso, que teria a
seguinte redação: “seguro obrigatório
pelo empregador con tra acidente do
trabalho”.

No Ple ná rio da Assem bléia Na -
ci o nal Cons ti tu in te foi sub me ti do à vo -
ta ção o des ta que n. 1.981, con ten do
emen da adi ti va à re da ção apro va da na 
Co mis são de Sis te ma ti za ção. O Cons -
ti tu in te Antô nio Car los Men des Tha me
foi de sig na do pa ra en ca mi nhar a vo ta -
ção. Dis se Sua Exce lên cia:

“Sr. Pre si den te, Sras. e Srs.
Cons ti tu in tes, sem dú vi da po de mos
di zer que nos sa ati vi da de pro fis si o nal
é pri vi le gi a da. Ne nhum de nós, Cons -
ti tu in tes, nos sub me te mos a qual quer
ti po de cons tran gi men to fí si co, po is
nos sa ati vi da de não exi ge ne nhum ti -
po de ris co à sa ú de ou à nos sa in te gri -
da de fí si ca. Tam bém es tou cer to de
que pou cos de nós te nham ti do pa ren -
tes ou ami gos que te nham mor ri do ou
so fri do le sões no exer cí cio de sua fun -
ção la bo ral. No en tan to, a re a li da de é
que o Bra sil re gis tra um dos ma is al tos 
ín di ces de aci den tes de tra ba lho. Não
vou aqui re pe tir es ta tís ti cas, mos tran -
do o nú me ro de ca sos fa ta is, ou des -
cre ver os ris cos a que se sub me tem
os tra ba lha do res bra si le i ros, ge ran do
mi lha res de le u co pê ni cos por ben ze -
no, ou ví ti mas da con ta mi na ção por
chum bo, as be to, xi lol ou sí li ca. Ve nho
ape nas de fen der a emen da que re põe 
no tex to, além do se gu ro con tra aci -

den tes do tra ba lho, a car go do em pre -
ga dor ‘a in de ni za ção no ca so de do lo
ou cul pa do em pre ga dor’.

“Qu e ro ini ci al men te re fe rir-me à 
le gis la ção do Ja pão. O Ja pão pre vê a
cha ma da res pon sa bi li da de pre su mi da 
pa ra al guns ti pos de mo lés ti as. Que
sig ni fi ca res pon sa bi li da de pre su mi da? 
Sig ni fi ca que, ao se cons ta tar, nal gu -
ma fá bri ca, ou mes mo nas pro xi mi da -
des, a exis tên cia de pes so as com uma 
des sas en fer mi da des, não há ne ces si -
da de de qual quer in da ga ção: pre su -
me-se que a ca u sa se ja aque la já pre -
vis ta fon te po lu i do ra ou de ris co. É o
ca so do Ja pão. A ma i o ria dos pa í ses
não che gou ain da a ado tar a ‘res pon -
sa bi li da de pre su mi da’. Fi cam na ‘res -
pon sa bi li da de ob je ti va’. E o que é res -
pon sa b i  l i  da de ob je  t i  va? Na
res pon sa bi li da de ob je ti va, não se per -
gun ta se há cul pa ou não. Ha ven do
ne xo de ca u sa li da de, há obri ga ção de
in de ni zar. Invo ca ria, pa ra exem pli fi -
car, uma si tu a ção de Pon tes de Mi ran -
da, no seu ‘Tra ta do de Di re i to Pri va -
do’, ci ta do pe lo Dr. Jo sé Lu iz Di as
Cam pos no seu bri lhan te ar ti go ‘A
Leucopenia por Ben ze no em Cu ba -
tão’, pu bli ca do em 18 de fe ve re i ro
des te ano pe lo jor nal O Esta do de S.
Pa u lo. Pon tes de Mi ran da afir ma que
‘quem cria o pe ri go, ain da que não te -
nha cul pa, tem o de ver de eli mi ná-lo’.
Ci ta o ca so de um in cên dio que se ini -
ci ou na fa zen da A. Não é pre ci so per -
qui rir se o pro pri e tá rio da que la fa zen -
da foi quem ate ou fo go: ele tem o
de ver de eli mi ná-lo, pa ra que o si nis -
tro não atin ja a fa zen da B. Se is so não 
for fe i to, se rá res pon sá vel pe lo da nos
ca u sa dos a ou tro imó vel. É do nos so
di re i to! É a res pon sa bi li da de ob je ti va.
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“Diz ain da Pon tes de Mi ran da:
‘Se ain da é, pa ra quem cria o pe ri go,
mes mo que não te nha cul pa, com mu i -
to ma i or ra zão ha ve rá de ser res pon sa -
bi li za do quem cria ou man tém em trá fe -
go, em mo vi men to, ir ra di a ção ou
es co a men to, al go que se ja fon te de pe -
ri go’.

“No bres Cons ti tu in tes, não es ta -
mos aqui pa ra pe dir que ado te mos no
Bra sil a res pon sa bi li da de pre su mi da,
co mo no Ja pão nem que con tem ple -
mos na nos sa le gis la ção, pa ra os aci -
den tes do tra ba lho, a res pon sa bi li da de
ob je ti va, que aliás já exis te pa ra os cri -
mes eco ló gi cos. A le gis la ção or di ná ria
já a con tem pla pa ra a pro te ção do me io
am bi en te. Pa ra do xal men te, o am bi en te 
de tra ba lho, o in te ri or de uma fá bri ca
não es tá con tem pla do pe la le gis la ção
que pro te ge o me io am bi en te.

“Não es ta mos aqui a pe dir que
se igua le le gis la ção so bre o am bi en te
de tra ba lho à le gis la ção so bre o me io
am bi en te, nem que se dê ao am bi en te 
do tra ba lho as mes mas con di ções da
res pon sa bi li da de ob je ti va, em que
não se in da ga da cul pa do agen te, co -
mo a ma i o ria dos pa í ses. Esta mos
ape nas so li ci tan do que, na que les ca -
sos em que hou ver cul pa e do lo do
em pre ga dor, ha ja in de ni za ção; que o
se gu ro não cu bra tu do; que não se fa -
ça co mér cio com a sa ú de do tra ba lha -
dor. O ônus de pro var a cul pa e o do lo
con ti nua sen do do em pre ga do. Esta -
mos so li ci tan do ape nas is to. Uma
Cons ti tu i ção se me de, às ve zes, por
al guns dos se us ar ti gos.

“Defendemos uma Constituição 
em que haja uma escala de pri ori-
dades: em primeiro lugar o homem,
em segundo a produção e em terceiro
a propriedade. Quando estamos con-

dicionando o direito da propriedade,
dando-lhe uma função so cial, colo-
cando limites para que não fiquemos
no ins utendi fuendi et abutendi, colo-
camos a produção em primeiro lugar,
isto é, exigimos que a propriedade se
subordine à produção, porque esta é
que vai fazer com que haja justiça e
condições melhores de vida para
todos os brasileiros. E quando coloca- 
mos na Carta Magna um dispositivo
como este que vamos agora votar,
estamos dizendo que acima da produ- 
ção está o homem, criado à imagem e
semelhança de Deus. Quando con tra-
tamos um homem, estamos admitindo 
um eletricista, um maquinista, um tor-
neiro, um pedreiro, um carpinteiro, e
não um provador de benzeno. O que a 
emenda propõe é pouquíssimo, é
quase nada. É menos do que já existe
para o meio ambiente.

“Pe ço que to dos ana li sem es ta
emen da, que já ti nha si do con tem pla -
da des de a Sub co mis são até a Co mis -
são de Sis te ma ti za ção, pas san do in -
có lu me por to das as crí ti cas e de-
bates. Esta va no tex to da Co mis são
de Sis te ma ti za ção e, pos si vel men te,
por um lap so de in ter pre ta ção, foi su -
pri mi da da pro po si ção do ‘Cen trão’.

“É este o apelo que faço aos
Constituintes, e tenho certeza de que
todos aqui estão, independentemente
da sua orientação ideológica, imbuídos
do desejo de se fazer uma Constituição
que corresponda realmente aos an-
seios legítimos da maioria da popu-
lação brasileira” (Diário da Assembléia
Constituinte (suplemento), fevereiro de
1988, pág. 7.673).

A ex pres são des ta ca da — “que 
o se gu ro não cu bra tu do” — pa re -
ce-me cons ti tu ir a me lhor fon te pa ra
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se ex tra ir o re al sen ti do na nor ma ins -
cri ta no in ci so XXVIII do ar ti go 7º da
Cons ti tu i ção Fe de ral: o pa ga men to do 
se gu ro não po de cons ti tu ir ca u sa ex -
clu den te de to da e qual quer obri ga ção 
do em pre ga dor quan do, por cul pa ou
do lo, der ca u sa ao aci den te.

Se “o ‘se gu ro’ con tra aci den te
do tra ba lho pre vis to no in ci so XXVIII
do art. 7º da Cons ti tu i ção é uma con tri -
bu i ção que irá fi nan ci ar as pres ta ções
do aci den te do tra ba lho”, con for me é
as si na la do por Sér gio Pin to Mar tins
(Di re i to da se gu ri da de so ci al, Atlas,
1999, 13ª ed., pág. 203), a car go do
em pre ga dor (Lei n. 8.212/91, art. 22,
II), é for ço so con clu ir que tem as mes -
mas ca rac te rís ti cas do “se gu ro obri ga -
tó rio” au to mo bi lís ti co (Lei n. 6.194/74).
Se o va lor da in de ni za ção pa go pe la
se gu ra do ra à ví ti ma po de ser de du zi do 
pe lo ca u sa dor do aci den te, não vis lum -
bro ra zões pa ra não ado tar es sa mes -
ma so lu ção no to can te ao “se gu ro con -
tra aci den te do tra ba lho”.

O te mor que se res ta be le ces se
a res pon sa bi li da de do em pre ga dor
ape nas na hi pó te se de in cor rer em do -
lo — a ele equi va len te a cul pa gra ve
por cons tru ção ju ris pru den ci al, cris ta -
li za da na Sú mu la 229 do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral — jus ti fi ca va a re da ção
pro pos ta no des ta que aci ma alu di do.

Co mo foi ano ta do pe lo Mi nis tro
Edu ar do Ri be i ro no acór dão re la ti vo ao
Re cur so Espe ci al n. 56.272, “o De cre -
to-Lei n. 7.036/44, an te ri or à in te gra ção
do se gu ro de aci den tes no sis te ma pre -
vi den ciá rio, es ta be le cia, em seu ar ti go
31, que o pa ga men to da in de ni za ção
de vi da em vir tu de do que ne le se con ti -
nha, exo ne ra va o em pre ga dor da que
se fun das se no di re i to co mum, sal vo se
o da no re sul tas se de do lo seu  ou de

se us pre pos tos. O Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral con si de rou que o do lo se equi -
pa ra va à cul pa gra ve, na li nha de ve tus -
to en ten di men to. O De cre to-Lei n.
293/67 re vo gou ex pres sa men te aque le
ou tro mas re pro du ziu, em seu ar ti go 11, 
a mes ma nor ma con ti da no ci ta do ar ti go 
31. So bre ve io-lhe a Lei n. 5.316/67 que, 
tam bém às ex pres sas, re vo gou aque le
De cre to-Lei. Re pris ti nou, en tre tan to, o
De cre to-Lei n. 7.036/44 pa ra apli ca ção
sub si diá ria ao se gu ro de aci den te do
tra ba lho. Te nho que não foi re vi go ra do
o seu ar ti go 31, da da a es pe ci a li da de
da ma té ria ne le co gi ta da. De qual quer
sor te, en tre tan to, não po de ha ver dú vi -
da quan to à re vo ga ção da que la nor ma,
com a edi ção da Lei n. 5.367/76, em vi -
gor quan do do even to em ca u sa, que
for mal men te re vo gou o De cre to-Lei n.
7.036. Co mo o De cre to-Lei n. 293 já o
fo ra, in du vi do so que ine xis tia, a pos si bi -
li da de de pre ten der-se a in de ni za ção,
com ba se no di re i to co mum, quan do
hou ves se cul pa do em pre ga dor na ca u -
sa ção do aci den te”.

Por der ra de i ro, des ta co que há
de ci sões do Tri bu nal de Alça da de Mi -
nas Ge ra is res pal dan do a te se per fi -
lha da:

“O benefício previdenciário per- 
cebido pelo acidente deverá ser
considerado na fixação do quan tum
indenizatório, uma vez que o objeto da 
ação acidentária pelo direito comum é
manter o acidentado com a mesma
capacidade financeira que tinha an tes
do sinistro, ou seja, realizar a restituio
in integro” (referida no acórdão
relativo ao REsp n. 257.292).

“A pen são de vi da ao au tor de -
ve rá ser pa ga des de a da ta do aci den -
te até a da ta do óbi to e cal cu la da to -
man do-se por ba se os pro ven tos que
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re ce bia quan do ain da no exer cí cio de
su as fun ções, sub tra in do-se as im por -
tân ci as re ce bi das do ór gão pre vi den -
ciá rio” (AC n. 0259441-6, Ju iz Edi val -
do Ge or ge, RJTAMG 72/233).

“Os lu cros ces san tes são de vi -
dos pe lo va lor da di fe ren ça en tre o au -
xí lio pre vi den ciá rio e o sa lá rio per ce bi -
do pe lo tra ba lha dor à épo ca de seu
afas ta men to” (AC n. 0299410-3, Ju iz
Wan der Ma rot ta).

Quando do julgamento da Ape-
lação Cível n. 4326596, o Tri bu nal de
Justiça do Distrito Fed eral decidiu que
“provada a culpa do empregador,
impõe-se-lhe a obrigação de indenizar. 
É devida, no caso, indenização por
danos morais, bem como para recom-
posição dos ganhos do acidentado,
mediante fixação de complementação
da pensão prestada pelo INSS até o
que efetivamente ganhava a vítima à
época do acidente. Não há falar em
compensação de pagamento de
seguro coletivo mantido pela empre-
gadora com os benefícios decorrentes
da condenação proclamada em ação
com a natureza da presente”.

Na pri me i ra par te da emen ta aci -
ma re pro du zi da é ad mi ti da a “comple -
men ta ção da pen são” pa ra “re compo si -
ção dos ga nhos do aci den ta do”, ou
se ja, são de vi dos os lu cros ces san tes.
No to can te à se gun da par te, da ta ve nia, 
o “se gu ro co le ti vo man ti do pe la em pre-
ga do ra” não tem qual quer re la ção com
o “se gu ro de aci den te do tra ba lho”. A
to da evi dên cia, de ve ser com pen sa da,
co mo é com pen sá vel, no aci den te de
trân si to, a im por tân cia pa ga à ví ti ma por 
con ta do se gu ro obri ga tó rio:

“O valor do seguro obrigatório
deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada” (STJ, Súmula
246).

“Se a empresa que contrata o
seguro de vida e de acidente em
grupo a fa vor de seus empregados,
qui tando o respect ivo prêmio,
ocorrendo a concretização do risco
ajustado e paga a indenização pela
seguradora aos beneficiários, nada
mais justo que esse valor seja
deduzido da indenização, baseada na
responsabilidade civil, postulada
pelos dependentes da vítima junto a
empregadora, especialmente por
envolver a mesma finalidade de repa-
ração” (TAPR, AC n. 0086314700,
Juiz Ron ald Moro).

2. Fixadas as premissas acima, 
analiso as questões suscitadas no
recurso.

3. A respeito da culpa pelo
sinistro, da sentença transcrevo o
excerto que segue:

“No que se re fe re ao mé ri to, lo -
grou o au tor com pro var à sa ci e da de os 
ar gu men tos cons ti tu ti vos de seu di re i -
to, con for me lhe com pe tia, a te or do
dis pos to no art. 333, in ci so pri me i ro, do 
Di ges to Pro ces su al, por quan to res tou
evi den ci a do que a re que ri da tem o de -
ver de in de ni zar o ato ilí ci to que vi ti mou 
o au tor, cu ja mão res tou de ce pa da,
quan do tra ba lha va pa ra a em pre sa ré.

“Não prosperam as alegações
da requerida, de que não ficou devi-
damente delineada sua culpa no
sinistro, porquanto restou comprovada
sua negligência no que se refere à
máquina operada pelo autor, conforme 
demonstram os depoimentos teste-
munhais colhidos à instrução proces-
sual.
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“Do depoimento da testemunha 
José Floriano, colhe-se que a empre-
sa ré não ofereceu ao autor qualquer
equipamento de segurança, relatando 
o depoente, à fl. 68: ‘que conhece o
autor em razão de ter com o mesmo
laborado junto a Ceusa (...) que
conhece o depoente a máquina na
qual acidentou-se o autor, podendo
afirmar costumasse esta apresentar
variações vez movida à energia; que
ouviu comentários tivesse o acidente
se dado por defeito no carrinho de
alimentação da máquina; que não se
recorda se à época dos fatos existia
setor de segurança na empresa, não
sendo fornecido qualquer equipa-
mento de proteção (...) que existia a
parte elétrica, hidráulica e eletrônica
sendo que sempre o defeito apresen-
tado não fazia com que a máquina se
desligasse automaticamente...’.

“No mes mo sen ti do é o de poi-
men to da tes te mu nha Se ve ri no Fa cin, à 
fl. 69: ‘que re cor da-se do aci den te de
tra ba lho so fri do pe lo au tor eis te nha in -
clu si ve pre sen ci a do o mes mo; que, atri -
bui o aci den te a de fe i to elé tri co ou me -
câ ni co da pren sa que cos tu ma va
apre sen tar va ri a ção; que, che gou a
avis tar o mo men to em que a pren sa por 
três ve zes ca iu so bre a mão es quer da
do au tor; que na épo ca dos fa tos a
pren sa não pos su ía tra va de se guran -
ça, sen do que pos te ri or men te foi co lo -
ca da; que, an ti ga men te a se guran ça na 
em pre sa era de fi ci en te...’.

“Di an te dos de po i men tos aci ma
men ci o na dos, ob ser va-se que a em pre- 
sa ré re al men te foi ne gli gen te ao não
pro pi ci ar a se gu ran ça ne ces sá ria ao
seu em pre ga do, ora au tor, de i xan do de
pro vi den ci ar a ne ces sá ria tra va de se -
gu ran ça jun to à pren sa en tão ma neada
pe lo mes mo, en se jan do, des tar te, o de -

ver de in de ni zar o da no so fri do, em de -
cor rên cia do aci den te que re sul tou no
ale i jão no ti ci a do nos au tos em te la.

“A norma jurídica insculpida no
art. 159 do Código Civil oferece
amparo à pretensão indenizatória
deduzida nos presentes au tos, uma
vez comprovado o dano e o nexo cau-
sal estabelecido en tre a conduta do
agente e o resultado lesivo sofrido
pelo autor” (fls. 84/85).

Estou in te i ra men te de acor do
com a con clu são da sen ten ça; res tou
com pro va da a cul pa gra ve da em pre-
ga do ra, pos to que não pro por ci o nou
con di ções se gu ras de tra ba lho ao de -
man dan te.

4. O au tor re cla ma a re for ma do 
de ci sum vi san do à ma jo ra ção do va lor 
da pen são e a mo di fi ca ção dos ter mos 
ini ci al e fi nal da obri ga ção ali men tar.

4.1. Na sen ten ça, con sig nou a
MMa. Ju í za de Di re i to: “Nes ta con for-
mi da de, com pul san do-se a re fe ri da do -
cu men ta ção e le van do-se em con ta
que, an tes do aci den te o au tor per ce bia
Cr$ 1.576,00 (um mil, qui nhen tos e se -
ten ta e se is cru ze i ros), cons tatan do-se
que o re fe ri do mon tan te equi va le a 2,21 
sa lá ri os mí ni mos, te nho que a pen são
men sal a ser pa ga ao au tor de ve rá ser
de 60% (ses sen ta por cen to) do sa lá rio
mí ni mo atu al, a par tir da da ta do aju i za -
men to da pre sen te ação até a ida de de
65 anos do au tor, mon tan te es te a ser
apu ra do em li qui da ção”.

Equi vo cou-se, da ta ve nia, Sua
Exce lên cia. A pen são é de vi da des de a 
da ta do even to le si vo, e é vi ta lí cia. A ju -
ris pru dên cia con for ta es se en ten der:

“Aci den te do tra ba lho. Inde ni za- 
ção do di re i to co mum. Sum. 229/STF.
1. Ates ta da pe lo acór dão que em fa ce
da pro va tra ta-se de cul pa gra ve, cu i -
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da-se o as sim de ci di do de ques tão de
fa to, não re e xa mi ná vel pe lo STJ. 2.
Pen são men sal. A ví ti ma do aci den te,
se vi va, há de ser pen si o na da en quan- 
to vi ver, não se lhe apli can do o li mi te
de ida de pa ra a pen são. 3. Ju ros de
mo ra e cor re ção mo ne tá ria, ca so da
Sú mu la 43 e Sú mu la 54/STJ. 4. Da no
Esté ti co e 13º Sa lá rio. Ino cor rên cia de 
ofen sa a tex to de lei fe de ral, e dis sí dio 
não de mons tra do. Sú mu la 7/STJ e
284/STF” (REsp n. 58.365, Min. Nil -
son Na ves).

“Ter mo ini ci al do pa ga men to da 
pen são ali men tí cia é aque le em que
se deu o si nis tro” (AGA n. 131.123,
Min. Wal de mar Zve i ter).

“Inde ni za ção — Res pon sa bi li-
da de ci vil — Fa zen da Pú bli ca — Le -
sões cor po ra is pro vo ca das em me nor
em pra ça des por ti va, em ra zão da
que i ma de fo gos — De ver dos po li ci a is
mi li ta res que ali fa zi am po li ci a men to
pre ven ti vo obs tar a que i ma de fo gos
— Ter mo ini ci al da pen são a par tir da
da ta do aci den te” (TJSP, AC n.
231.002-1, Des. Orlan do Pis to re si).

No en tan to, o ter mo fi nal da
obri ga ção de fi ni do na sen ten ça es tá
de acor do com o pe di do do au tor. Re -
que reu ele que a pen são fos se “cal cu -
la da des de a da ta do aci den te até
com ple tar 65 (ses sen ta e cin co) anos
de ida de”.

4.2. O apelante insiste que o
valor da pensão deve ser calculado
sobre o “salário de sua categoria”.
Assiste-lhe razão.

Se do acidente resultar to tal
incapacidade para o trabalho, a pensão 
deve corresponder ao rendimento da
vítima; se parcial, na proporção da
redução da sua capacidade laborativa.

Acerca do tema, colhe-se da juris-
prudência:

“No aci den te de tra ba lho, se a
in ca pa ci da de for per ma nen te e par- ci -
al, a pen são men sal te rá co mo pa ra -
dig mas os mes mos sa lá ri os ou pro -
ven tos da ví ti ma, mas em per centu al
cor res pon den te ao grau de in capa ci -
da de” (TAMG, AC n. 0269196-9).

“Pro va da a res pon sa bi li da de da
em pre sa (cul pa gra ve) pe lo even to (aci -
den te) de que re sul tou in ca paci da de ou
di mi nu i ção do va lor do tra ba lho do em -
pre ga do, de ve aque le res sar ci-lo, com -
pen san do-o no pa gamen to de des pe -
sas de tra ta men to, lu cros ces san tes e
até com uma pen são cor res pon den te à
de pre ci a ção ou in ca pa ci da de la bo ral
so fri da, en quan to du rar a vi da da ví ti -
ma” (REsp n. 158.211. Min. Wal de mar
Zve i ter).

“Inde ni za ção — Do en ça do tra-
ba lho — Si li co se — La u dos pe ri ci a is
con tra di tó ri os — Pre va lên cia do que
afir ma a do en ça, em con for mi da de
com a Pre vi dên cia So ci al — Re du ção
da pen são in de ni za tó ria à pro por ção
da in ca pa ci da de do au tor” (TJSP, AC
n. 196.421-1, Des. Li no Ma cha do).

In ca su, ocor reu re du ção da ca -
pa ci da de la bo ra ti va. Na pe ti ção ini ci al,
o au tor in for mou que re ce beu au xí -
lio-aci den te “no per cen tu al de 40%
(qua ren ta por cen to) do Sa lá rio de Be -
ne fí cio”. O mes mo per cen tu al de ve rá
ser ob ser va do no cál cu lo da pen são
de vi da pe la em pre ga do ra.

4.3. Con for me re man so sa ju ris- 
pru dên cia, “‘a cor re ção, re i te ro, não é
um plus que se adi ci o na ao cré di to,
mas um mi nus que se evi ta. Qu em pa -
ga com cor re ção, não pa ga ma is do
que de ve, pa ga ri go ro sa men te o que
de ve, man ten do o va lor li be ra tó rio da
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mo e da. Qu em re ce be sem cor re ção,
não re ce beu aqui lo que por lei ou por
con tra to lhe era de vi do; re ce beu me -
nos que o de vi do, re ce beu qui çá
quan tia me ra men te sim bó li ca, de va -
lor li be ra tó rio avil ta do pe la in fla ção’
(Co men tá ri os às Sú mu las do STJ, Ed. 
Bra sí lia Ju rí di ca, 2ª ed., 1993, pág.
231 — Je sus Cos ta Lins)” (REsp n.
7.326, Min. Athos Car ne i ro). A cor re -
ção mo ne tá ria in ci de da da ta em que
a obri ga ção se tor nou exi gí vel, pas -
san do a so frer os efe i tos da cor reção
do va lor da mo e da.

4.4. A res pe i to dos ju ros de mo -
ra, de ci diu o Su pe ri or Tri bu nal de Jus -
ti ça:

“De po is de al gu ma con tro vér sia, 
e em bo ra exis tam pre ce den tes em sen -
ti do con trá rio, a Tur ma con ver ge no
sen ti do de que em ca sos co mo o dos
au tos, a res pon sa bi li da de é con tra tu al,
cor ren do os ju ros da ci ta ção” (REsp n.
143.664, Min. Car los Alber to Me ne zes
Di re i to, RSTJ 139/258).

4.5. A in de ni za ção pe lo da no
mo ral foi ar bi tra da em quan tia equi-
va len te a 100 (cem) sa lá ri os mí ni mos.
O quan tum não foi im pug na do pe los
ape lan tes.

Impõe-se re gis trar que o va lor
da in de ni za ção não po de ser fi xa do
em sa lá ri os mí ni mos, po is im por ta ria
em ad mi ti-lo, até o mo men to da li qui -
da ção da dí vi da, co mo ín di ce de cor -
re ção mo ne tá ria, o que é ve da do (CF,
art. 7º, IV). Po rém, o equí vo co não
con duz à nu li da de da sen ten ça: o
quan tum da con de na ção, con si de ran- 
do-se o va lor do sa lá rio mí ni mo vi gen -
te na da ta em que foi pro la ta da, de ve -
rá ser con ver ti do no cor res ponden te
ao da mo e da cor ren te na da ta da li qui -
da ção do dé bi to.

5. Com pe te ao ju iz fi xar o quan -
tum da pen são. Não im por ta em jul ga -
men to ex tra pe ti ta se ele re co nhe cer
que do va lor de vi do se ja des con ta da a 
quan tia per ce bi da pe lo au tor da “se -
gu ri da de so ci al”.

6. Por to do o ex pos to, ne go pro -
vi men to ao re cur so da ré e dou pro vi -
men to par ci al ao re cur so do au tor pa ra: 
a) ar bi trar o va lor da pen são, até a da ta 
da apo sen ta do ria por in va li dez, em
quan tia cor res pon den te a 40% (qua -
ren ta por cen to) do ren di men to do
obre i ro à épo ca do aci den te, de du zi da
a im por tân cia do au xí lio-aci den te que
re ce bia da se gu ri da de so ci al; a par tir
de en tão, cor res pon de rá à di fe ren ça
en tre a re mu ne ra ção que es ta ria re ce -
ben do se em ati vi da de e o va lor da
apo sen ta do ria; b) fi xar a da ta do even -
to co mo ter mo ini ci al da pen são, sen do 
de vi da até o dia em que o au tor com -
ple tar 65 (ses sen ta e cin co) anos de
ida de; c) de ter mi nar que as pres ta ções 
em atra so se jam cor ri gi das mo ne ta ri a -
men te, co mo tam bém os va lo res do
au xí lio-aci den te e da apo sen ta do ria; d) 
que os ju ros de mo ra flu am a par tir da
ci ta ção.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
de ram pro vi men to par ci al ao re cur so do 
au tor e ne ga ram pro vi men to ao da ré.

Pre si diu o jul ga men to, com vo -
to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Fran cis -
co Oli ve i ra Fi lho, e de le par ti ci pou,
tam bém com vo to ven ce dor, o Exmo.
Sr. Des. Orli Ro dri gues.

Florianópolis, 13 de junho de 2000.
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Car los Pru dên cio,

Pre si den te pa ra o acór dão;

New ton Tri sot to,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 01.011030-0, DE CUNHA PORÃ

Re la tor: Des. Sérgio Paladino

Embargos à execução. Comissão de permanência. Pedido
deduzido na execução que não a contempla. Discussão a respeito da
ilegalidade da sua cobrança. Inadmissibilidade. Julgamento ul tra
petita. Expurgo da sentença que se faz mis ter, em virtude de
representar um plus em relação ao pedido.

O pedido deduzido na petição inicial da execução é que
determina os limites da lide, aos quais fica adstrito o juiz. Portanto,
se o credor não inclui na formação do montante excutido a comissão
de permanência, não há ensejo à discussão em torno da legalidade
da respectiva cobrança, em virtude de não ter sido exigida.

Julga ul tra petita o provimento ju di cial que reputa potestativa
a cláusula que a estipula, declarando-a indevida, cabendo ao tri bu -
nal adequá-lo aos limites do pedido.

Cédula ru ral pignoratícia. Multa contratual. Redução para
2% em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Título de crédito ru ral. Legislação específica que disciplina a
hipótese, estabelecendo in clu sive percentual para a penalidade. Art. 
71 do Decreto-Lei n. 167/67. Circunstância que afasta a incidência
do di ploma su pra-aludido, impedindo a redução.

Con so an te a ju ris pru dên cia pre do mi nan te, o Có di go de De fe -

sa do Con su mi dor apli ca-se aos tí tu los de cré di to ru ral na qui lo que

não for dis ci pli na do pela le gis la ção es pe cí fi ca (De cre to-Lei n.

167/67). O es ta be le ci men to pelo édi to de re gên cia de mul ta para os

ca sos de co bran ça em pro ces so con ten ci o so ou não, fi xan do in clu si -

ve o res pec ti vo per cen tu al (art. 71), afas ta a in ci dên cia da que le di -

plo ma, im pe din do, como co ro lá rio, que se pro ce da à re du ção.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
01.011030-0, da comarca de Cunha
Porã, em que é apelante o Banco do
Brasil S.A. e apelado Alcido Fischer:

ACORDAM, em Terceira
Câmara Civil, por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso.

Custas na forma da lei. 

Irre sig na do com a pres ta ção ju -
ris di ci o nal en tre gue pe lo Dr. Ju iz de Di -
re i to, que re pu tou pro ce den te em par te
o pe di do de du zi do nos em bar gos opos -
tos por Alci do Fis cher à exe cu ção que
lhe mo ve Ban co do Bra sil S.A. ape lou,
ob je ti van do a sua re for ma, à con si de ra -
ção de que de vi da a co mis são de per -
ma nên cia em ra zão de ha ver si do pac -
tu a da, mo ti vo pe lo qual não po de ria ter
si do de cla ra da ile gal a sua co bran ça, a
par de inad mis sí vel a re du ção da mul ta
con tra tu al, ex vi do pre ce i tu a do no art.
71 do De cre to-Lei n. 167/67.

Com as con tra-ra zões, as cen-
de ram os au tos a es ta Cor te.

É o re la tó rio.

Não há en se jo à dis cus são
acer ca da le ga li da de da co bran ça da
co mis são de per ma nên cia, vis to que o 
pe di do de du zi do na pe ti ção ini ci al da
exe cu ção é que es ta be le ce os li mi tes
da li de, aos qua is fi ca ads tri to o ju iz.
Ora, se o cre dor não a in clu iu na for -
ma ção do mon tan te ex cu ti do, de la
não po de ria ter se ocu pa do a sen ten -
ça, ex ce to pa ra pro cla mar a inad mis -
si bi li da de do res pec ti vo ques ti o na -
men to, em vir tu de de não ha ver si do
exi gi da.

Po der-se-á ob je tar, as se ve ran-
do que o Ma gis tra do es ta va obri ga do
a pro nun ci ar-se so bre o pon to, em fa -

ce de ha ver si do sus ci ta do na pe ça
ves ti bu lar dos em bar gos — ação que
vi sa à des cons ti tu i ção do tí tu lo. Na da
obs tan te con si de re o Có di go de Pro -
ces so Ci vil o ex ces so de exe cu ção co -
mo ca u sa pe ten di há bil à sua opo si -
ção — art. 741, V, com bi na do com o
art. 743, I —, ad mi tin do o ex pur go do
que even tu al men te ul tra pas se o va lor
do dé bi to, de le só se po de ria ocu par a
sen ten ça se, além de pac tu a do pe las
par tes, o en car go ti ves se si do ex pres -
sa men te pe di do na ini ci al da de man da 
exe cu tó ria. 

Di an te dis so, co mo o cre dor não 
exi giu a co mis são de per ma nên cia,
tan to que não cons ta nem do ex tra to
de con ta vin cu la da (fl. 11), nem do de -
mons tra ti vo atu a li za do do dé bi to (fl.
12), era de fe so ao Dr. Ju iz a quo or de-
nar a res pec ti va ex clu são, pro fe rin do,
quan to ao por me nor, jul ga men to ul tra
pe ti ta, in cum bin do a es ta Cor te, co mo
co ro lá rio, ade quar o pro vi men to ju di ci al
aos li mi tes do pe di do.

De ou tro vér ti ce, pro ce de a in -
sur re i ção no que tan ge à ma jo ra ção
da mul ta con tra tu al.

Com efe i to, a ju ris pru dên cia
pre do mi nan te as sen tou o en ten di-
men to con so an te o qual a Lei n.
8.078/90 — Có di go de De fe sa do
Con su mi dor — apli ca-se aos tí tu los de
cré di to ru ral na qui lo que não es ti ver
dis ci pli na do na le gis la ção es pe cí fi ca
(De cre to-Lei n. 167/67), de mo do que
o es ta be le ci men to pe lo édi to de re-
gên cia de mul ta pa ra os ca sos de co -
bran ça em pro ces so con ten ci o so ou
não, fi xan do in clu si ve o res pec ti vo
per ce tu al (art. 71), afas ta a in ci dên cia
da que le di plo ma, im pe din do que se
pro ce da à re du ção.
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Nes se pas so, res ta be le ce-se o
pac to no que per ti ne à mul ta con tra tu al, 
in ci den te à ra zão de 10% so bre o prin -
ci pal e aces só ri os pos tu la dos, a te or
do pre ce i tu a do no art. 71 do De cre -
to-Lei n. 167/67. 

Ante o ex pos to, deu-se par ci al
pro vi men to ao re cur so.

Participou do julgamento, com
voto vencedor, o Exmo. Sr. Des.
Cláudio Barreto Dutra.

Florianópolis, 18 de setembro de 2001.

Silveira Lenzi,

Presidente com voto parcialmente

vencido;

Sérgio Paladino,

Re la tor.

De cla ra ção de vo to ven ci do do
Exmo. Sr. Des. Sil ve i ra Len zi:

Divergi do posicionamento da
douta maioria e fiquei vencido no
tocante à pretendida redução do
percentual da multa contratual.

No que tange à incidência do
Código de Defesa do Consumidor
(CDC) aos contratos bancários, esta
posição tem s ido aprec iada e
recebida positivamente pela doutrina
e tribunais pátrios.

Isto por que a de fe sa do con su-
mi dor pe lo Esta do foi ex pres sa men te
im plan ta da no tex to da Car ta Mag na
de 1988, co mo di re i to fun da men tal
(art. 5º, inc. XXXII) e prin cí pio ge ral da 
ati vi da de eco nô mi ca (art. 170, inc. V),
ten do co mo fi na li da de pre cí pua as se -
gu rar a to dos uma exis tên cia dig na,
con for me os di ta mes da jus ti ça so ci al.

A pro pó si to, so bre o con ce i to
de for ne ce dor, dis põe o art. 3º da Lei
n. 8.078/90:

“For ne ce dor é to da pes soa fí si -
ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, na -
ci o nal ou es tran ge i ra, bem co mo os
en tes des per so na li za dos, que de sen-
vol vem ati vi da des de pro du ção, mon-
ta gem, cri a ção, cons tru ção, transfor -
ma ção, im por ta ção, ex por ta ção, dis tri -
bu i ção ou co mer ci a li za ção de pro du -
tos ou pres ta ções de ser vi ços.

“§ 1º — Produto é qualquer

bem, móvel ou imóvel, ma te rial ou

imaterial.

“§ 2º — Ser vi ço é qual quer ati -
vi da de, for ne ci da no mer ca do de con -
su mo, me di an te re mu ne ra ção, in clu si -
ve as de na tu  re za ban cá r ia ,
fi nan ce i ra, de cré di to e se cu ri tá ria,
sal vo as de cor ren tes das re la ções de
ca rá ter tra ba lhis ta” (gri fei).

A ati vi da de de sen vol vi da pe la
ins ti tu i ção fi nan ce i ra es tá ti pi fi ca da na
ex pres são “for ne ce dor” des cri ta pe lo
ca put do art. 3º, uma vez que os ban -
cos pres tam ser vi ços de na tu re za
ban cá ria, fi nan ce i ra e de cré di to, pre -
vis tos no § 2º do mes mo ar ti go. Assim, 
os con tra tos fe i tos com as ins ti tu i ções
fi nan ce i ras es tão in clu í dos no con ce i -
to le gal de ser vi ço pre vis to no Có di go
de De fe sa do Con su mi dor.

Car los Hen ri que Abrão, atu a li -
zan do a obra de seu pai, Nel son
Abrão, Di re i to Ban cá rio, 5ª ed., Sa ra i -
va, 1999, pág. 264, aler ta pa ra a ne -
ces si da de da apli ca ção da le gis la ção
pro te ti va dos con su mi do res. Obser va
que “sen do o lu cro o ob je ti vo fun da -
men tal es tru tu ral da ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra, con tra tos exis tem dos qua is as re -
gras pen dem pa ra o la do eco nô mi co e
su ces si va men te se in ter po lam cál cu los
arit mé ti cos e fi nan ce i ros no ci vos ao
con su mi dor, que não tem ou tra fon te al -
ter na ti va”.
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Ma is adi an te as se ve ra que “o
es ta be le ci men to des sa con di ção cha -
ma a aten ção no pres su pos to de se
com pa ti bi li zar um sis te ma de fre i os
em har mo nia com aque la ten dên cia
de ab sor ção de di re i tos e ga ran ti as in -
di vi du a is, daí de fle te vá li da a es ti mu -
la ção pro ve ni en te do Có di go de De fe -
sa do Con su mi dor ao ir ra di ar se us
efe i tos na ati vi da de ban cá ria”.

Alber to do Ama ral Jú ni or, tam -
bém de fen sor da apli ca bi li da de do
Có di go de De fe sa do Con su mi dor aos 
ser vi ços de na tu re za ban cá ria, fi nan -
ce i ra e cre di tí cia, res sal ta a am pli tu de
dos con ce i tos de con su mi dor e for ne -
ce dor uti li za dos pe lo Có di go e, con tra -
di tan do a opo si ção ma is co mum à in -
c i  dên c ia  da Lei  n .  8 .078/90,
pre le ci o na:

“Igual men te, não é cor re to o en -
ten di men to se gun do o qual o Có di go de 
De fe sa do Con su mi dor não se apli ca ria
às ins ti tu i ções fi nan ce i ras, por que ‘não
se con ce be a pos si bili da de de ser usa -
do o di nhe i ro ou o cré di to pe lo des ti na -
tá rio fi nal, po is os va lo res mo ne tá ri os se 
des ti nam, pe la sua pró pria na tu re za, à
cir cu la ção’ (Arnol do Wald). Pa ra o Có -
di go, con su mi dor não é ape nas o ad -
quiren te, mas o me ro usuá rio. A uti li za -
ção do pro du to tem, aqui, sen ti do ma is
am plo que o da sim ples fru i ção, abran -
gen do a pos si bi li da de de sua dis po si -
ção. Des se mo do, o con su midor que
ce le bra um con tra to de mú tuo com a
ins ti tu i ção ban cá ria uti li za o pro du to re -
ce bi do co mo me io de sa tis fa zer as su as 
ne ces si da des.

“Está, as sim, ple na men te ca-
rac te ri za da a exis tên cia de re la ção ju -
rí di ca de con su mo en tre as ins ti tu i -

ções fi nan ce i ras, ban cá ri as e ad mi nis -
tra do ras de car tões de cré di to com os
con su mi do res. Nes sa re la ção, as ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras e as ad mi nis tra -
do ras de car tões de cré di to ocu pam a
po si ção de for ne ce dor” (Re vis ta de Di -
re i to do Con su mi dor, vol. 19, pág.
154).

Esse en ten di men to tam bém é
com par ti lha do por ou tros mem bros
des te egré gio Tri bu nal de Jus ti ça,
sen do opor tu no des ta car elu ci da ti vos
pre ce den tes: Ap. Cív. n. 96.007744-8, 
de São Mi guel do Oes te, Des. Nel son
Scha e fer Mar tins, j. em 24/3/99; AI n.
98.017994-7, de Mon daí, Des. Pe dro
Ma no el Abreu, j. em 25/2/99; e AI n.
98.017996-3, de Mon daí, Des. Eder
Graf, j. em 20/4/99.

Ora, an te a in ci dên cia do CDC
aos con tra tos ban cá ri os, é inar re dá vel
que o per cen tu al da mul ta mo ra tó ria
não ul tra pas se o pa ta mar de 2% (do is
por cen to) do va lor da pres ta ção, ex vi
do art. 52, § 1º, des te di plo ma le gal.

Ade ma is, sua apli ca bi li da de às
cé du las de cré di to ru ral é ime di a ta, eis
que se tra ta de nor ma de or dem pú bli -
ca, de fim pre ci pu a men te so ci al e es -
pe cí fi ca a cer tas ati vi da des hu manas
— re la ções de con su mo. Não bas tas -
se is to, há se ob ser var o princí pio ba -
si lar do Di re i to que pre co ni za a der ro -
ga ção da lei an te ri or pe la pos te ri or
(lex pos te ri o ri der ro gat pri o ri).

Por ess es motivos, entendo

necessária a redução da multa pelo

inadimplemento, para o percentual de

2% (dois por cento).

Silveira Lenzi.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 99.004526-9, DE TIMBÓ

Re la tor: Des. Volnei Carlin

Ação ci vil pú bli ca — Re gis tro ci vil — Co bran ça de emo lu -
men tos — Esta do de po bre za — Con du ta cen su rá vel — Prin cí pio da
dig ni da de da pes soa hu ma na (art. 1°, III, CRFB).

A dig ni da de é um va lor mo ral, de im por tân cia ím par, ine ren te 
à per so na li da de hu ma na, que traz ín si to o res pe i to das de ma is pes -
so as, no ta da men te quan do a ati vi da de re cla ma da é exer ci da por ser -
vi dor pú bli co, em bo ra de com pe tên cia de le ga da. Tem-se como
evi den te, ade ma is, que a pre o cu pa ção do cons ti tu in te foi a de que o
Esta do, por seus agen tes, pro por ci o nas se con di ções para que to dos ti -
ves sem o di re i to e a ga ran tia de ter uma exis tên cia, no mí ni mo, dig na.

Ação civl pú bli ca — Pro te ção da cri an ça — Pri o ri da de ab so -
lu ta — Con du ta pre con ce i tu o sa e dis cri mi na tó ria — Re gis tro ci vil
— Assen to e cer ti dão de nas ci men to e ates ta do de óbi to — Gra tu i da -
de do ato — Efe ti vi da de da ci da da nia — Con du ta an ti ju rí di ca e an -
tié ti ca da ser ven tuá ria ex tra ju di ci al — Dic ção dos arts. 1º, II, e 5º,
LXXVI, CRFB e art. 30, LRP.

A efi ciên cia da fi xa ção de pa ra dig mas mí ni mos de so bre vi -
vên cia, como a pos si bi li da de gra tu i ta de ob ter as sen to e cer ti dão de
nas ci men to, cons ti tui sim ples an se io de ci da da nia e ob ser vân cia mí -
ni ma de pre ce i tos le ga is. Ser ci da dão, hoje, ul tra pas sa não só os li -
mi tes dos di re i tos ci vis, po lí ti cos e so ci a is, abran gen do, tam bém, as
gran des di men sões dis cri mi na tó ri as e de ex clu são.

Embo ra as tra di ções éti co-mo ra is en con trem-se ex tre ma men te
aba la das na Admi nis tra ção Pú bli ca, as re fle xões, o sa ber e o subs tra tu
ju rí di co e de mo ra li da de ad mi nis tra ti va de vem se im por, ol vi dan do-se
os lu ga res co muns e tor nan do-se me di a ções ne ces sá ri as, fun da men ta is
e efi ca zes nos do mí ni os do di re i to, de sua prá ti ca e, es pe ci fi ca men te, na
con du ta dos agen tes do ser vi ço pú bli co.

Por se ocu pa rem os au tos da de fe sa de di re i tos ine ren tes à
cri an ça, me re ce do ra de pri o ri da de ab so lu ta (art. 227, CRFB), pro i -
bi da é qual quer ati tu de a ela aten ta tó ria, não se po den do ad mi tir
ins cri ções pre con ce i tu o sas nas cer ti dões re fe ren tes ao nas ci men to e
ao óbi to das cri an ças per ten cen tes a fa mí li as eco no mi ca men te me -
nos fa vo re ci das.
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Ação ci vil pú bli ca — Mi nis té rio Pú bli co — Apli ca ção das
nor mas cons ti tu ci o na is e in fra cons ti tu ci o na is.

So bre le va ao Mi nis té rio Pú bli co ve lar pela boa apli ca ção das 
leis, quan do con du tas fun ci o na is aten ta rem con cre ta men te aos in te -
res ses pú bli cos. Afi nal, é ele ór gão da lei por de ter mi na ção cons ti tu -
ci o nal (art. 127, CRFB).

O exa me de cons ti tu ci o na li da de, in con cre to, so men te deve

ser fe i to quan do im pres cin dí vel à so lu ção da lide, ra zão pela qual as

nor mas in fra cons ti tu ci o na is, en quan to não ti das como in cons ti tu ci -

o na is ou re vo ga das, de vem nor te ar os cri té ri os ju di ci a is que vi sem a

equa ci o nar a pug na tra zi da a ju í zo, pri o ri zan do os as pec tos so ci a is,

em vez dos be ne fí ci os pes so a is ca rac te ri za do res de odi o so pri vi lé -

gio.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.004526-9, da comarca de Timbó, em
que é apelante Iris Germer Domning,
sendo apelado o representante do
Ministério Público:

ACORDAM, em Qu in ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, des pro ver o 
ape lo.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Na co mar ca de Tim bó, o re pre -
sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co pro pôs
ação ci vil pú bli ca con tra Iris Ger mer
Dom ning, ti tu lar do Car tó rio do Re gis -
tro Ci vil da que la Co mar ca, ale gan do
que es ta vem, sis te ma ti ca men te, re -
cu san do-se a fa zer re gis tro gra tu i to
de nas ci men to de cri an ças po bres ou, 
quan do faz por de ter mi na ção ju di ci al,
cons tan do a for ma de re gis tro e a con -
di ção de po bre za do re gis tra do.

A liminar foi deferida às fls.
12/40. O feito foi processado e instruí- 
do.

Sen ten ci an do, o To ga do Mo no -
crá ti co jul gou pro ce den te o pe di do ini -
ci al, con de nan do a de man da da a la -
vrar gra tu i ta men te os as sen tos e
cer ti dões de nas ci men to e óbi to de
me no res em con di ção eco nô mi ca
des pri vi le gi a da, sen do su fi ci en te pa -
ra a pre sun ção re la ti va da po bre za a
de cla ra ção do in te res sa do, ve dan -
do-se qual quer ex pres são dis cri mi na -
tó ria (fls. 110/116). No mes mo ato,
im pôs o pa ga men to da mul ta co mi na -
da na li mi nar — 50% (cin qüen ta por
cen to) do sa lá rio mí ni mo — pa ra ca da 
um dos três des cum pri men tos, bem
co mo ou tra pe na li da de pa ra o ca so
de inob ser vân cia da or dem ju di ci al
im pos ta pe la sen ten ça, com efi cá cia
pa ra o fu tu ro.

Irre sig na da, ape lou a ven ci da,
ale gan do que ja ma is se ne gou a efe -
tu ar o re gis tro de nas ci men to de cri an -
ças po bres. Aduz, ain da, que com o
ad ven to da Lei n. 9.534/97, que re gu -
la men tou a gra tu i da de dos re gis tros, a 
sen ten ça tor nou-se ob so le ta, pug nan -
do pe la aná li se da pres cri ção da sen -
ten ça con de na tó ria (fls. 120/125).
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Con tra-razões às fls. 128/132,
requerendo a manutenção do deci-
sum.

O re pre sen tan te do Mi nis té rio
Pú bli co de Se gun do Grau opi nou pe lo 
des pro vi men to do re cur so (fls. 148/
152).

II — Voto 

O pon to ne vrál gi co da pre sen te 
ação ci vil pú bli ca é a pro te ção do di- 
re i to ao re gis tro de nas ci men to gra -
tu i to e sem dis cri mi na ção ine ren te
às cri an ças fi lhas de pa is po bres, que
vem sen do des res pe i ta do pe la ré/ape -
lan te, ti tu lar do Car tó rio de Re gis tro
Ci vil da co mar ca de Tim bó.

O ma ne jo das “ações ci vis fun -
da das em in te res ses co le ti vos ou di fu -
sos” (art. 209, Lei n. 8.069/90) em re -
la ção à cri an ça e ao ado les cen te foi
ex pres sa men te pre vis to no Esta tu to
da Cri an ça e Ado les cen te (Ca pí tu lo
VII — Da pro te ção ju di ci al dos in te res -
ses in di vi du a is, di fu sos e co le ti vos).
Tal es ta tu to pro te ti vo tam bém atri bu iu
le gi ti mi da de ati va ao Mi nis té rio Pú bli -
co pa ra a de fe sa dos di re i tos re fe ren -
tes a me no res (art. 201, V).

Da dou tri na, ex trai-se a se guin -
te li ção:

“A Lei n. 8.069, de 13/7/1990,
que dis põe so bre o Esta tu to da Cri an -
ça e do Ado les cen te (ECA) e dá ou -
tras pro vi dên ci as, tam bém pre viu a
uti li za ção da ação ci vil pú bli ca pa ra
as se gu rar os di re i tos ga ran ti dos tan to
pe la Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 227)
co mo pe la le gis la ção or di ná ria re fe -
ren te à ma té ria.

“A Cons ti tu i ção Fe de ral con si -
de ra ‘de ver da fa mí lia, da so ci e da de e 
do Esta do as se gu rar, à cri an ça e ao

ado les cen te, com ab so lu ta pri o ri da de, 
o di re i to à vi da, à sa ú de (...) além de
co lo cá-los a sal vo de to da for ma de
ne gli gên cia, dis cri mi na ção (...)’ (art.
227).

“O Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te de fi ne mi nu ci o sa men te
os di re i tos cons ti tu ci o na is (arts. 106 a
109) e as ga ran ti as pro ces su a is (arts.
110 e 111), de di can do um ca pí tu lo es -
pe cí fi co à pro te ção ju di ci al dos in te -
res ses in di vi du a is, di fu sos e co le ti vos
(arts. 208 a 224).

“(...)

“O tex to le gal es cla re ce que a
re la ção que cons ta do art. 208 não ex -
clui a pro te ção ju di ci al de ou tros in te -
res ses di fu sos ou co le ti vos, pró pri os
da in fân cia e da ado les cên cia, pro te gi -
dos pe la Cons ti tu i ção e pe la lei” (Me i -
rel les, Hely Lo pes. Man da do de se gu -
ran ça, ação po pu lar, ação ci vil pú bli ca, 
man da do de in jun ção, ha be as da ta,
21ª ed., São Pa u lo: Ma lhe i ros, 1999,
págs. 178/179).

Adentrando, agora, no busílis
da quaestio em exame, a Carta
Política de 1988, em seu Título II —
Dos direitos e garantias fundamen-
tais, Capítulo I — Dos direitos e
deveres individuais e coletivos, assim
prescreve:

“Art. 5º Todos são igua is pe ran -
te a lei, sem dis tin ção de qual quer na -
tu re za...

“LXXVI — são gra tu i tos pa ra os 
re co nhe ci da men te po bres, na for ma
da lei:

“o re gis tro de nas ci men to;

“a cer ti dão de óbi to”.

Co lhe-se da Lei de Re gis tros
Pú bli cos (Lei n. 6.015/73):
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“Art. 30. Não se rão co bra dos
emo lu men tos pe lo re gis tro ci vil de
nas ci men to e pe lo as sen to de óbi to,
bem co mo pe la pri me i ra cer ti dão res -
pec ti va.

“§ 1º Os re co nhe ci da men te po -
bres es tão isen tos de pa ga men to de
emo lu men tos pe las de ma is cer ti dões
ex tra í das pe lo car tó rio de re gis tro ci -
vil.

“§ 2º O estado de pobreza será
comprovado por declaração do próprio 
interessado ou a rogo, tratando-se de
analfabeto, neste caso, acompanha-
da da assinatura de 2 (duas) teste-
munhas”.

O pre ce i to fun da men tal é re pe -
ti do pe la le gis la ção in fra cons ti tu ci o -
nal, con so an te a re da ção dos arts. 3º,
4º, 5º e 15, da Lei n. 8.069/90 (Esta tu -
to da Cri an ça e do Ado les cen te).

Traz-se à ba i la, por per ti nen te,
tre cho cons tan te da Cir cu lar n. 45/96,
da Cor re ge do ria-Ge ral da Jus ti ça:

“...pre ten de o ilus tre Cor re ge -
dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co pro vi -
dên ci as ne ces sá ri as pa ra que os Ofi -
ci a is de Re gis tro Ci vil do Esta do se
abs te nham de exi gir dos que ne ces si -
tam pa ra la vrar os re fe ri dos as sen tos
aque la exi gên cia (exi gi bi li da de do
ates ta do de po bre za pa ra for ne ci men -
to de as sen to de nas ci men to e ates ta -
do de óbi to).

“(...)

“Com efe i to, a pre ten são do
ilus tre Cor re ge dor-Ge ral do Mi nis té rio
Pú bli co pro ce de, por quan to a Cons ti -
tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, no seu ar ti go 5º, LXXVI, fi xa as
se guin tes di re tri zes:

“(...)

“Da mes ma for ma é a dis po si -
ção do ar ti go 4º da Lei n. 1.060/50:

“(...)

“Des sar te, em prin cí pio, a sim -
ples de cla ra ção fir ma da pe lo in te res sa -
do di zen do-se po bre nos ter mos da lei,
é do ta da de pre sun ção iu ris tan tum de 
ve ra ci da de, sen do as sim su fi ci en te
pa ra a con ces são da gra tu i da de no
for ne ci men to de as sento de nas ci -
men to e de óbi to, bem como as res -
pec ti vas cer ti dões”.

A pro va cons tan te dos au tos,
tan to do cu men tal (fls. 12/40), quan to
oral (fls. 82/88), é su fi ci en te pa ra a de -
mons tra ção de que a de man da da agiu 
em de sa cor do com a lei, man ten do tal
con du ta mes mo de po is da con ces são
de li mi nar (fls. 99/100 e 107).

Ve ja-se:

“...A de po en te ano ta nas cer ti -
dões de ta is atos o va lor das cus tas,
tam bém ob ser van do nas mes mas cer -
ti dões quan do o ato foi fe i to por de ter -
mi na ção ju di ci al” (de po i men to pes so al 
da ré, fl. 82).

“...A depoente é Presidente do
Conselho Tu te lar do município de
Timbó e tem conhecimento de que as
certidões expedidas de assentos de
nascimentos de crianças pobres têm
constado, em vermelho, a observação 
de que o ato foi feito gratuitamente, no 
Cartório da ré; (...) isso acontece
mesmo em tendo estas pessoas se
declarado pobres perante a ora Ré”
(depoimento testemunhal, fl. 84).

“...A depoente tem observado
que nas certidões expedidas em razão 
destes registros, consta que os
mesmos são feitos gratuitamente,
tendo esta observação às vezes se
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apresentado com grifo em vermelho”
(depoimento testemunhal, fl. 85).

“...A depoente conheceu, várias 
vezes, os empecilhos postos pela ora
ré diante de pessoas pobres para
fazer o registro de nascimento de
seus filhos, os quais eram feitos, em
razão disto, mediante mandado ju di -
cial” (depoimento testemunhal, fl. 87).

Vale a pena transcrever a con-
clusão do Magistrado a quo quanto à
prova colacionada, verbis:

“Sem qualquer dificuldade,
verifica-se que a prova oral colhida está 
totalmente de acordo com o conteúdo
dos documentos apresentados junto à
inicial, apontando a conduta censurável 
da Requerida, que se porta como se
‘dona’, ‘proprietária’, fosse do ofício civil 
lo cal, olvidando que detém a
titularidade como concessão do Poder
Público, devendo zelo à Constituição, e
respeito ao Judiciário e à População”
(fls. 114).

E tollitur quaestio, portanto.

Aliás, so bre a exi gên cia in de vi da 
de quan tia pa ra a re a li za ção do re gis tro 
ci vil, apon ta da na ini ci al (fl. 3, in fi ne),
re fe ren ci a da pe lo de po i men to pes so al
da ré (fl. 82) e, im pli ci ta men te, in se ri da
na sen ten ça (fls. 112/113), des ca be
dis cus são, po is o fa to já foi, ex pressa -
men te, ad mi ti do pe lo ju í zo cri mi nal e ti -
do co mo in de vi do, nos ter mos da Lei n.
9.534/97 (Ap. Crim. n. 99.017391-7, de
Tim bó, rel. Des. Ma u rí lio Mo re i ra Le i te,
j. em 1º/11/1999).

Por outro lado, pretende a
apelante, numa linguagem acaciana,
que seja declarada obsoleta a
sentença objurgada em face da
edição da Lei n. 9.534/97, que deu
nova redação ao art. 30 da Lei de

Registros Públicos, bem como da
prescrição da sentença condenatória
(fl. 124). 

A edição da indigitada norma de 
natureza eminentemente pública e de
caráter cogente em nada prejudicou a
decisão de primeiro grau; ao contrário,
criou mais um fundamento substancial
para sua manutenção, conforme se
verifica no já citado artigo.

Sobre a almejada prescrição da 
sentença, deve ter havido confusão
com aquela prevista no direito pe nal,
haja vista, no âmbito do direito civil,
como in hy poth e sis, referir-se à perda
do direito à ação.

Eis excerto do parecer min is te -
rial:

“O advento da citada lei não
torna a sentença ‘obsoleta’ (o que é
isso, afinal?!). mas serve-lhe, ao
revés, como mais um arrimo le gal a
ampará-la. Ora, se o decisum atribuiu
à recorrente uma obrigação de fazer,
o di ploma le gal aludido, cujo teor co in -
cide com o conteúdo da condenação,
resta por legitimá-la, respaldá-la,
muito embora a sentença tenha supe-
dâneos nos seus próprios fundamen-
tos.

“Descarte-se, outrossim, a
alegação concernente à prescrição da
sentença, ante a absoluta incon-
sistência do argumento. A prescrição é 
a perda do direito de ação face o
decurso do tempo — e não me parece,
neste processo, que haja qualquer
lapso tem po ral que autorize o seu
reconhecimento.

“Na ver da de, a re cor ren te pa re-
ce con fun dir a na tu re za da li de ora tra -
va da: to ma-a co mo cri mi nal quan do na
ver da de sua na tu re za é ci vil, e o ob je to
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do pro ces so cor respon den te é obri ga -
ção de fa zer. A sen ten ça pro lata da,
ten do em bo ra efi cá cia con de nató ria,
não im pu ta ao re cor ren te qual quer pe -
na li da de, sal vo a mul ta (as tre in te), que
não é, em es sên cia, pe na, mas ele -
men to vol ta do a com pe lir o con de na do
a cum prir o con te ú do do de ci sum” (Dr.
Antô nio Ger ci no Ra mos de Me de i ros,
Pro cu ra dor de Jus ti ça, fl. 150). 

Quanto à multa estipulada no
decisum (fl. 116), implica ônus compa-
tível a quem incumbe suportá-la,
sendo le gal a retroatividade do débito
derivado da astreinte (Lei n. 7.347/83,
art. 12, § 2º), ao dia do descumpri-
mento da obrigação, fator que, por si
só, viabiliza o pagamento. Aliás, o
vocábulo astreintes,  de or igem
francesa, tem sido mantido nos outros
idiomas e merece crescente aplicação
(de Oliveira, Fran cisco Antônio.
Astreintes — Essa grande desconhe-
cida. Adv., Seleções Jurídicas, jan/
2001, pág. 27).

Ora, sendo a referência à dig-
nidade da pessoa humana um direito
fun da men tal que repercute sobre todo
o ordenamento jurídico (art. 1º, III,
CRFB) e por se ocuparem os au tos da
defesa de direitos inerentes à criança,
merecedora de prioridade absoluta (art. 
227, CRFB), proibida é qualquer atitude 
a ela atentatória. Assim, não poderia a
acionada fazer inscrições precon-
ceituosas e discriminatórias nas
certidões de nascimento das crianças
pertencentes a famílias economi-
camente menos favorecidas. 

Esclareça-se, ainda, que as
normas infraconstitucionais é que
devem, prioritariamente, orientar os
valores a serem ponderados pelo
decisum (RT 579/262), atendendo-se, 

in casu, mais os interesses sociais em
detrimento dos benefícios discrimi-
natórios pessoais, situação esta que
configuraria verdadeiro e odioso
privilégio. 

Por sua vez, o Esta tu to da
Crian ça e do Ado les cen te am plia a
compe tên cia do Mi nis té rio Pú bli co pa -
ra im por a von ta de da lei, po si ção de -
cor ren te de ori gem cons ti tu ci o nal
(arts. 127 e 129, III, CRFB) e in fra -
cons ti tu ci o nal (Lei n. 8.069/90, art.
201). Lo go, as exi gên ci as do Mi nis té rio 
Pú bli co, aqui, são per fe i ta men te ca bí -
ve is pa ra as se gu rar a re a li za ção ple na
do re gis tro ci vil pa ra to das as cri an ças,
sen do, ain da, le gí ti ma a inter ven ção
do Ju di ciá rio pa ra dar efe ti vi da de ao
sis te ma e fi na li da de so ci al es ta be le ci -
dos pe lo re fe ri do Esta tu to.

Por último, é de ser revisto o
tradicional conceito de cidadania que,
em tem pos hodiernos, deve ser
entendida como além dos limites dos
direitos civis, políticos e sociais,
alcançando, in clu sive, as grandes
dimensões discriminatórias e de
exclusão; bem assim renovada a
mentalidade no que concerne ao
substrato dos princípios ético-morais,
de observância obrigatória, que tanto
dificultam as operações do serviço
público, além da falta de realismo que
dão ao próprio sistema jurídico.

Extrai-se da doutrina:

“...Que a cidadania é o direito a
ter direitos, pois a igualdade em
dignidade e direitos dos seres humanos 
não é um dado. É um construído da
conveniência coletiva, que requer o
acesso ao espaço público. É este
acesso ao espaço público que permite
a construção de um mundo comum
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através do processo de asserção dos
direitos humanos.

“Nes te sen ti do, a re fle xão aren- 
dti a na em The Ori gins of To ta li ta ri a -
nism mos tra a ina de qua ção da tra di-
ção, po is os di re i tos hu ma nos pres su-
põem a ci da da nia não ape nas co mo
me io (o que já se ria pa ra do xal, po is
se ria o ar ti fí cio con tin gen te da ci da-
da nia a con di ção  ne ces sá ria pa ra as -
se gu rar um prin cí pio uni ver sal), mas
co mo prin cí pio subs tan ti vo, va le di zer: 
o ser hu ma no, pri va do de seu es ta tu to 
po lí ti co, na me di da em que é ape nas
um ser hu ma no, per de as su as qua li da -
des subs tan ci a is, ou se ja, a pos si bi li da -
de de ser tra ta do pe los ou tros co mo se -
me lhan te, num mun do com par ti lha do”
(La fer, Cel so. A re cons tru ção dos di re -
i tos hu ma nos: um diá lo go com o pen -
sa men to de Han nah Arendt. São Pa u -
lo: Com pa nhia das Le tras, 1988, pág.
22).

Os te mas vin cu la dos aos di rei-
tos do ci da dão, en fim, con tem po rane a -
men te, à ci da da nia, vêm ga nhan do for -
ça, apa re cen do em to dos os dis cur sos
da que les que de têm o po der, na mí dia
e, prin ci pal men te, nas ca madas eco no -
mi ca men te na da fa vo re ci das e des pri vi -
le gi a das da po pu la ção, ma te ri a li zan do
a pró pria Cons ti tu i ção (art. 5º, LXXVI) a
pre o cu pa ção re la ci o na da ao as sun to
ao fi xar um no vo qua dro de nor mas re -

la ti vas aos se us di re i tos mí ni mos, a co -
me çar já pe lo seu art. 1º, II, ao eri gir a
ci dada nia co mo um dos prin cí pi os fun -
damen ta is.

Em con clu são, exis tin do nos au -
tos ele men tos su fi ci en tes de con vic ção 
so bre a con du ta in de vi da da ré, a man -
ten ça do de ci sum é me di da que se im -
põe, de ven do a de man da da su por tar a
mul ta co mi na da na li mi nar (por três
des cum pri men tos — fls. 99/100 e 107), 
bem co mo aque la fi xa da na sen ten ça
pa ra o ca so de não ob ser vân cia da de -
ter mi na ção ju di ci al im pos ta. 

III – De ci são 

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
de ci de a Câ ma ra, à una ni mi da de,
des pro ver o re cur so.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Gas -
par Ru bik. Pe la dou ta Pro cu ra do -
ria-Geral de Jus ti ça, la vrou pa re cer o
Exmo. Sr. Dr. Antô nio Ger ci no Me de i -
ros.

Florianópolis, 9 de agosto de 2001.

João Mar tins,

Pre si den te com vo to;

Vol nei Car lin,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 98.013608-3, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Luiz Cézar Medeiros

Admi nis tra ti vo — Con tra tos de em pre i ta da — Ação de co -
bran ça — Au tar quia — Atra so no pa ga men to dos ser vi ços — Inci -
dên cia de cor re ção mo ne tá ria — Fi xa ção de pra zo para o
adim ple men to.
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“A cor re ção mo ne tá ria, mera atu a li za ção do va lor da mo e da
na u fra ga da em tor men to sa in fla ção, cons ti tui jus ta so lu ção para to -
das as re la ções ju rí di cas com o fim de res ga tar a real ex pres são do
po der aqui si ti vo ori gi nal” (REsp n. 51.814/SP, Min. Mil ton Luiz Pe -
re i ra). Por isso, de mons tra da a pres ta ção dos ser vi ços pelo par ti cu -
lar e o adim ple men to com atra so pelo Po der Pú bli co, im põe-se a
atu a li za ção mo ne tá ria, in de pen den te men te de cláu su la a pre ven do.

Nos con tra tos em que não haja a es ti pu la ção de pra zo para o
pa ga men to, em aten di men to ao es ta be le ci do no art. 127 do Có di go
Ci vil e con si de ran do os trâ mi tes bu ro crá ti cos pró pri os da Admi nis -
tra ção Pú bli ca, aten de ao prin cí pio da ra zo a bi li da de a con ces são de 
dez dias para a exi gi bi li da de da pres ta ção, e a cons ti tu i ção em mora.

Le gi ti mi da de do Esta do para in ter vir no fe i to como ter ce i ro
in te res sa do e para re cor rer na qua li da de de ter ce i ro pre ju di ca do —
Exe ge se dos ar ti gos 50 e 499 do CPC. 

As au tar qui as, mu i to em bo ra se jam re co nhe ci das como en tes

au tô no mos, es tão su je i tas ao con tro le da en ti da de es ta tal a que per -

ten cem. Por isso, cre den cia-se o Esta do para in ter vir no fe i to na

qua li da de de li tis con sor te fa cul ta ti vo e, con se qüen te men te, para in -

ter por re cur so na con di ção de ter ce i ro pre ju di ca do.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
98.013608-3, da comarca da Cap i tal
(Vara da Fazenda — 1º Cartório), em
que são apelantes o Departamento de
Estradas de Rodagem de Santa Catarina
— DER/SC e o Estado de Santa
Catarina, e apelada Terraplenagem e
Transportes Azza Ltda.:

ACORDAM, em Sex ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, afas ta das
as pre li mi na res, dar pro vi men to par ci al
ao re cur so e à re mes sa para re for mar a
r. sen ten ça e jul gar par ci al men te pro ce -
den te o pe di do para re co nhe cer o di re i -
to da au to ra à cor re ção mo ne tá ria
re fe ren te aos va lo res pa gos com atra so 
e para es ta be le cer nos con tra tos
PJ-046/88, PJ-086/86, PJ-098/90,

PJ-052/92, DL-003/92 e DL-007/92,

como data do ven ci men to, o 10º (dé ci -

mo) dia após a me di ção a que se re fe -

rem os res pec ti vos con tra tos; nos

con tra tos PJ-086/92, PJ-010/93,

PJ-085/93 e PJ-088/93, de ve rá ser ob -

ser va do o pra zo pre vis to nas cláu su las

res pec ti vas, ou seja, 10 (dez) dias a

con tar da data em que foi pro to co la da a

fa tu ra; no con tra to PJ-050/94, o pra zo

de 20 (vin te) dias da data de cada me di -

ção, nos mol des da cláu su la vi gé si ma

quar ta; no con tra to PJ-135/94, de ve rá

ser ob ser va da a cláu su la ter ce i ra, que

es ta be le ce o pra zo de 30 (trin ta) dias a

con tar da data fi nal de cada pe río do de

afe ri ção. Como a em pre sa au to ra de-

caiu de par te do pe di do, os ho no rá ri os,

fi xa dos em 10% so bre o va lor da con de -

na ção (ar ti go 20, § 4º, c/c § 3º), de ve rão 
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ser re cí pro ca e pro por ci o nal men te dis -
tri bu í dos e com pen sa dos na for ma do
ar ti go 21 do CPC. Cus tas pro por ci o na is 
pela au to ra, isen to o Esta do de San ta
Ca ta ri na.

I — Re la tó rio

Ter ra ple na gem e Trans por tes
Azza Ltda. aju i zou ação or di ná ria de
co bran ça con tra o De par ta men to de
Estra das de Ro da gem de San ta Ca ta -
ri na — DER/SC, re la tan do na pe ti ção
ini ci al:

“1. A au to ra é em pre sa de di ca -
da ao ra mo da cons tru ção em ge ral, aí 
in clu í da a cons tru ção pe sa da, par ti ci -
pan do de obras pú bli cas atra vés das
di ver sas mo da li da des de li ci ta ções.

“2. A au tar quia ré, en te pú bli co
que tem co mo sua in cum bên cia a con -
ser va ção e am pli a ção da ma lha viá ria
es ta du al, por di ver sas ve zes con tra -
tou os ser vi ços da au to ra, ven ce do ra
de al gu mas das con cor rên ci as que
es te ór gão re a li zou.

“3. Os ser vi ços fo ram pres ta -
dos com ze lo pe la au to ra, sem pre de
acor do com o pac tu a do nos con tra tos
pú bli cos de que fo ra ven ce do ra.
Entre tan to, os pa ga men tos dos mes -
mos fo ram sem pre efe tu a dos com
atra so, con for me es tá de mons tra do
nas pla ni lhas em ane xo”.

A se guir, re la ci o na os con tra tos 
exis ten tes en tre ela e a par te ré, cu jos
pa ga men tos fo ram efe tu a dos com
atra so e que são ob je to da de man da
ora em aná li se (do cu men tos ane xos).

Com a ação afo ra da, pre ten de
se ja o réu con de na do a pa gar-lhe a
cor re ção mo ne tá ria das pres ta ções
qui ta das com atra so, so bre os con tra -
tos de obra pú bli ca que pres tou, nos

úl ti mos 5 (cin co) anos — pra zo pres -
cri ci o nal, que de ve rão ser cor ri gi das
mo ne ta ri a men te des de a da ta do ven -
ci men to da obri ga ção, is to é, o pri me i -
ro dia do mês se guin te à me di ção dos
ser vi ços exe cu ta dos até a da ta do
efetivo pa ga men to, acres ci dos de ju -
ros a par tir da ci ta ção.

Apresentada a defesa, reali-
zada a prova pericial e ouvido o repre-
sentante do Par quet, o Dr. Volnei Ivo
Carlin julgou procedente o pedido, re-
gistrando na parte dispositiva da sen-
tença:

“Jul go pro ce den te o pe di do
exor di al, pa ra con de nar o DER/SC no
pa ga men to à au to ra dos va lo res re la ti -
vos à cor re ção mo ne tá ria por atra so
no pa ga men to dos va lo res de vi dos em 
ra zão dos con tra tos PJ-046/88,
PJ-086/86, PJ-098/90, PJ-052/92,
DL-003/92, DL-007/92, PJ-086/92,
PJ-010/93, PJ-085/93, PJ-088/93,
PJ-050/94 e PJ-135/94, con for me
apu ra do nas pla ni lhas de fls. 491/63,
re su mi das na pla ni lha de fl. 490, que
to ta li za até 30/4/92, já acres ci dos ju -
ros de 6% ao ano a con tar da ci ta ção
até es ta da ta, R$ 1.964.485,25 (um
mi lhão, no ve cen tos e ses sen ta e qua -
tro mil, qua tro cen tos e oi ten ta e cin co
re a is e vin te e cin co cen ta vos), cor ri gi -
dos mo ne ta ri a men te e acres ci dos de
ju ros de 6% a.a., a con tar de 1º/5/97
(dia pos te ri or ao ter mo fi nal de atu a li -
za ção dos va lo res no la u do — fl. 490).

“Con de no, ain da, o réu no ônus 
da su cum bên cia, fi xa dos ho no rá ri os
ad vo ca tí ci os em 10% so bre o va lor da
con de na ção (ar ti go 20,§ 4º, CPC)”.

O DER/SC in ter pôs re cur so de
ape la ção, sus ten tan do, em sín te se: a) 
fal ta de in ti ma ção do as sis ten te téc ni -
co do réu so bre o con te ú do das pla ni -
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lhas de fls. 491 a 563 que ser vi ram de
ba se pa ra o de fe ri men to do pe di do,
não ten do si do da do opor tu ni da de à
au tar quia pa ra im pug nar o La u do Téc -
ni co Pe ri ci al, im por tan do em cer ce a -
men to de de fe sa; b) o as sis ten te téc -
ni co in di ca do — Sr. Osmar Buss —
não foi in ti ma do ou in for ma do da re a li -
za ção da pe rí cia; c) a co bran ça de
cor re ção mo ne tá ria não foi pre vis ta
nos con tra tos e so men te tor nou-se
pos sí vel com a pro mul ga ção da no va
Cons ti tu i ção Esta du al que con tem -
plou es sa co bran ça (ar ti go 117 da
CE); d) a pe ti ção ini ci al não en con tra
em ba sa men to ju rí di co e con tá bil le gal
ao de fen der a co bran ça a par tir do pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao da
me di ção, is so por que as fa tu ras das
me di ções eram pro to co la das no
DER/SC em até 27 (vin te e se te) di as
em atra so; e) as di ver gên ci as de da -
tas cons ti tu í ram a prin ci pal ra zão das
di fe ren ças apu ra das en tre a pe rí cia e
as pla ni lhas de ns. III, IV e V, que de -
mons tram os cál cu los do con tra to n.
PJ-046/88, nos mes mos mol des da
pe rí cia, po rém  le va do em con si de ra -
ção o ven ci men to co mo sen do  a par tir 
do vi gé si mo pri me i ro dia após o mês
da me di ção.

O Esta do de San ta Ca ta ri na, na 
qua li da de de as sis ten te vo lun tá rio,
tam bém ape lou da r. sen ten ça, de du -
zin do em su as ra zões o que se re su -
me: a) a ape la da não ins tru iu a ini ci al
com os do cu men tos in dis pen sá ve is,
em bo ra es ti ves sem em sua pos se, o
que acar re ta to tal fal ta de pro vas so -
bre os aven ta dos atra sos; b) a pe rí cia
de sig na da foi ino por tu na, po is se tra -
ta va de li qui da ção de sen ten ça e não
de ca so es pe ci al que re co men das se a 
sua re a li za ção; c) o pe ri to exor bi tou a
sua fun ção, con si de ran do da tas pro -

vá ve is  de ven c i  men to e de
re ce bi men to; d) a au tar quia ré ja ma is
foi in ter pe la da, no ti fi ca da ou so freu
pro tes to; e) os pa ga men tos após o de -
cur so de al guns di as fo ram ad mi ti dos
de for ma tá ci ta pe la au to ra, tan to que
con ti nu ou a li ci tar e a pres tar ser vi ços
ao DER; e) era fi si ca men te e ju ri di ca -
men te im pos sí vel ao DER qui tar as fa -
tu ras no dia se guin te a sua emis são; f) 
as par ce las fo ram re ce bi das sem res -
sal vas, e so men te re cla ma das quan do 
já pas sa do, em al guns ca sos, o pra zo
pres cri ci o nal; g) a con de na ção foi cer -
ta e de ter mi na da, quan do do pe di do,
exi gin do-se, po is, a fa se de li qui da -
ção.

Por dis cor dar da in ter ven ção do 
Esta do de San ta Ca ta ri na no pro ces -
so, a em pre sa re cor ri da pug nou pe lo
de sen tra nha men to da pe ti ção re cur -
sal de fls. 651 us que 662. Alter na ti va -
men te, ca so não aten di do o ple i to de
afas ta men to do Esta do da pre sen te li -
de, pe de aber tu ra de vis ta pa ra ma ni -
fes tar-se so bre o re cla mo por ele in ter -
pos to.

Con tra-arrazoando o re cur so
do De par ta men to de Estra das de Ro -
da gem de San ta Ca ta ri na — DER/SC
(fls. 671/682), a re cor ri da pro pug na
pe lo de sen tra nha men to dos do cu -
men tos jun ta dos às fls. 634/649 dos
au tos, uma vez que a im pug na ção ao
la u do de ve ria ter si do fe i ta no pra zo
con ce di do pa ra tan to, res tan do, po is,
pre clu so es se di re i to de ma ni fes ta ção. 
Pe de tam bém a con de na ção do
DER/SC na li ti gân cia de má-fé, an te a
vi o len ta e li te ral afron ta aos in ci sos I, II 
e IV do art. 17 do CPC, fi xan do-se a
mul ta pre vis ta no ar ti go 18 do mes mo
es ta tu to.
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Re fu tan do um a um to dos os
ar gu men tos ex pen di dos na pe ça re -
cur sal, re quer se ja man ti da in te gral -
men te a r. sen ten ça.

O re pre sen tan te do Mi nis té rio
Pú bli co de pri me i ro grau exa rou pa re -
cer às fls. 684/685, sus ten tan do o
des pro vi men to do re cla mo.

A douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em proficiente parecer da
lavra do Dr. Áttila Antônio Rothsahl,
i lust re Procurador de Just iça,
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento da apelação.

II — Voto 

1. Pre li mi nar sus ci ta da pe la
em pre sa re cor ri da, de im pug na ção da 
in ter ven ção do Esta do de San ta Ca ta -
ri na.

Tan to o De par ta men to de Es-
tradas de Ro da gem quan to o Esta do
de San ta Ca ta ri na, es te na qua li da de
de as sis ten te li tis con sor ci al, ofe re ce -
ram con jun ta men te a con tes ta ção. Na 
ré pli ca a au to ra não im pug nou a pre -
sen ça do Esta do na li de e mu i to me -
nos re cor reu do des pa cho sa ne a dor
que im pli ci ta men te o ad mi tiu. 

Isso, por si só, já seria o sufi-
ciente para afastar a argüição, justa-
mente por tratar-se de matéria preclu-
sa.

De no tar-se, po rém, que a in -
ter ven ção do Esta do es tá am pa ra da
no ar ti go 50 do Có di go de Pro ces so
Ci vil – ter ce i ro, que ti ver in te res se ju rí -
di co em que a sen ten ça se ja fa vo rá vel 
a uma das par tes, po de rá in ter vir no
fe i to em qual quer grau de ju ris di ção.

Na es fe ra fe de ral, igual men te,
a Lei n. 9.469/97 ad mi te ex pres sa -
men te a in ter ven ção da União nas

ca u sas em que es ti ver pre sen te au tar -
quia, fun da ção, em pre sa pú bli ca e até 
a so ci e da de de eco no mia mis ta.

Na de cla ra ção de vo to ven ci do
pro fe ri da pe lo emi nen te Des. Fran cis -
co Oli ve i ra Fi lho na Ape la ção Cí vel
em Man da do de Se gu ran ça n. 5.119,
da Ca pi tal, com mu i ta ju di ci o si da de foi 
con sig na do:

“O reclamo interposto pelo Es-
tado de Santa Catarina, data venia,
era de ser conhecido e acolhido, como 
terceiro prejudicado. A exegese do
art. 499 do cânone processual não
autoriza outra conclusão. E mais: em
face do aparelho normativo estava
dispensado de provar o nexo de
interdependência en tre o seu interes-
se de intervir e a relação jurídica
submetida à apreciação ju di cial.

“Lo go, o aces so ao con tro le ju -
ris di ci o nal ab so lu to per mi tia es sa ade -
qua ção. Admi ti-lo ape nas no to can te à 
pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do e ao
ci da dão, é ne gar tra ta men to iso nô mi -
co, quan do em fa vor do Po der Pú bli co
há igual da de pro por ci o nal e não igual -
da de re al.

“Fi nal men te, Hely Lo pes Me i -
rel les (Di re i to Admi nis tra ti vo Bra si le i -
ro, RT, 13ª ed., n. II, pág. 280) en si na
que as au tar qui as (e o De ter é au tar -
quia es ta du al) ‘são en tes au tô no mos,
mas não são au to no mi as’. Arre ma ta,
em se gui da: ‘O con ce i to de au tar quia
é me ra men te ad mi nis tra ti vo; o de au -
to no mia é pre ci pu a men te po lí ti co. Daí
es ta rem as au tar qui as su je i tas ao con -
tro le da en ti da de es ta tal a que per ten -
cem, en quan to as au to no mi as per ma -
ne cem li vres des se con tro le, e só
ads tri tas à atu a ção po lí ti ca das en ti da -
des ma i o res a que se vin cu lam, co mo
ocor re com os Mu ni cí pi os bra si le i ros
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(au to no mi as), em re la ção aos Esta-
dos membros e à União’.

“Ora, se as autarquias, como é
cediço, tanto na doutrina e jurispru-
dência, encontram-se sujeitas ao
controle do ente que as criou, este
pode interpor recurso como terceiro
prejudicado. Os fundamentos, conces- 
sa venia, desafiam a obviedade”.

Con cor do in te i ra men te com os
ar gu men tos de S. Exa. e, so ma dos às
ra zões ex pen di das no iní cio, uti li zo-os 
co mo fun da men to pa ra in de fe rir o pe -
di do de im pug na ção do re cur so do
Esta do de San ta Ca ta ri na, co nhe cen -
do do re cla mo.

2. Preliminares suscitadas pelo
DER/SC — Departamento de Estradas 
de Rodagem.

O DER/SC sus ci tou ter ocor ri do 
cer ce a men to de de fe sa em ra zão de
três pre ju di ci a is: a) fal ta de in ti ma ção
do as sis ten te téc ni co so bre a pe rí cia
re a li za da; b) as pla ni lhas apre sen ta -
das pe lo pe ri to ju di ci al fo ram ela bo ra -
das uni la te ral men te; c) não foi da do à
au tar quia opor tu ni da de pa ra im pug -
nar o la u do téc ni co pe ri ci al.

É de ser res sal ta do que o pró -
prio re cor ren te con cor da que, em ale -
ga ções fi na is, por oca sião da au diên -
cia de ins tru ção e jul ga men to mes mo
ten do opor tu ni da de pa ra is so, de i xou
de im pug nar o la u do, e mu i to me nos
ar güiu qual quer nu li da de. Li mi tou-se a 
jus ti fi car que se omi tiu por que o pro -
ces so era mu i to vo lu mo so e com ple -
xo.

A jus ti fi ca ti va é in sub sis ten te.
Qu em vai pa ra uma au diên cia de ins -
tru ção e jul ga men to cer ta men te sa be
o que vai en fren tar. É obri ga ção do in -
te res sa do ir pre pa ra do. O vo lu me ou a 
com ple xi da de dos au tos não po dem,

por ób vio, ser vir de jus ti fi ca ti va pa ra
afas tar a pre clu são.

Além do ma is, con for me se in -
fe re do des pa cho de fl. 608 — “Di gam
as par tes em 5 di as so bre o la u do
apre sen ta do” —, pu bli ca do no Diá rio
da Jus ti ça n. 9.733, de 28/5/97, am -
bas as par tes fo ram in ti ma das so bre o
re sul ta do da pro va ex per ta. Na da ale -
ga ram. Indu vi do sa, por ma is es sa ra -
zão, a pre clu são.

“Às par tes é permitido impugnar 
laudos periciais em cinco (5) dias
após a intimação (CPC, art. 185),
direito atingível pela preclusão (CPC,
art. 183), não cabendo alegação em
sede recursal” (Apelação Cível n.
49.209, de Laguna, Des. Carlos
Prudêncio).

Não se po de ol vi dar tam bém
que as no vas dis po si ções do ar ti go
433 do Có di go de Pro ces so Ci vil dis -
pen sam a in ti ma ção dos as sis ten tes
téc ni cos:

“Art. 433. O pe ri to apre sen ta rá
o la u do em car tó rio, no pra zo fi xa do
pe lo ju iz, pe lo me nos vin te di as an tes
da au diên cia de ins tru ção e jul ga men -
to.

“Pa rá gra fo úni co. Os as sis ten -
tes téc ni cos ofe re ce rão se us pa re ce -
res no pra zo co mum de dez di as após  
a apre sen ta ção do la u do, in de pen -
den te men te de in ti ma ção”.

Nes te Tri bu nal, a res pe i to, já se 
de ci diu:

“Com o ad ven to da Lei n. 8.455, 
de 24/8/92, o pro ce di men to pa ra a
realização da pro va pe ri ci al foi des bu -
ro cra ti za do; o pe ri to foi dis pen sa do de 
ter mo de com pro mis so, não ha ven do
ma is a ave ri gua ção in di vi du al e con -
jun ta pa ra apre sen ta ção do la u do com 
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os as sis ten tes téc ni cos; es tes, de
con fi an ça da par te que os in di car e
não su je i tos a im pe di men to ou sus pe i -
ção, pas sa ram a ofe re cer pa re cer no
pra zo de dez di as, após a apre sen ta -
ção do la u do in de pen den te men te de
in ti ma ção. Ca be à par te que in di cou
as sis ten te téc ni co, ou o res pec ti vo ad -
vo ga do, co mu ni cá-lo que che gou o
momento da en tre ga do pa re cer, afas -
tan do-se um dos gran des mo ti vos de
pro cras ti na ções no an da men to dos
pro ces sos” (Ape la ção Cí vel n. 48.433, 
de Som brio, rel. Des. Nil ton Ma ce do
Ma cha do). 

Va le re pe tir: a ma té ria so bre o
cer ce a men to de de fe sa pe lo não-aces -
so à pro va pe ri ci al es tá ir re me di a vel -
men te pre clu sa.

Mas, se não bastasse, o perito
assistente indicado pelo DER/SC veio 
aos au tos (fl. 164) requerer arbi-
tramento de honorários em 40% do
percebido pelo ex pert do Juízo,
requerimento esse apresentado nove
meses após a juntada do laudo aos au -
tos. Afirmou o requerente que, embora
funcionário do DER, fez constantes
viagens de Chapecó a Florianópolis
para acompanhar a perícia.

Por is so a ape la da re quer a
apli ca ção de pe na pe la li ti gân cia de
má-fé.

De ser afas ta da po is, to tal men -
te, a ale ga ti va de cer ce a men to de de -
fe sa ar güi da pe lo DER/SC.

Afas to tam bém, nes te tó pi co, a
con de na ção da au tar quia co mo li ti -
gan te de má-fé, por en ten der que o re -
cor ren te re fe riu em sua pe ça so bre a
in ti ma ção for mal do as sis ten te. E,
sobre is so, ma is evi den cia-se a ocor -
rên cia de equí vo cos, do que atos de
des le al da de pro ces su al.

3. Preliminar suscitada no
recurso do Estado de Santa Catarina.

O Esta do de San ta Ca ta ri na
adu ziu em sua pe ça re cur sal que a au -
to ra não jun tou os do cu men tos ne ces -
sá ri os com a ini ci al, afron tan do, as -
sim, o dis pos to no art. 283 do Esta tu to 
Pro ces su al Ci vil.

As ale ga ções da ini ci al se ri am,
co mo de fa to fo ram, de mons tra das
por pro vas a ser pro du zi das no de cor -
rer da ins tru ção.

De ma is dis so, es sa ques tão foi
sus ci ta da na con tes ta ção e o des pa -
cho sa ne a dor con si de rou o pro ces so
em or dem. Co mo já di to an te ri or men -
te, não foi in ter pos to qual quer re cla mo 
ata can do a ci ta da de ci são in ter lo cu tó -
ria.

Des se mo do, afas to tam bém
es ta pro e mi al.

4. Mérito — Recurso do DER/
SC — Departamento de Estradas de
Rodagem.

Em su as ra zões re cur sa is o
DER/SC cen tra seu in con for mis mo
nos se guin tes pon tos:

a) fal ta de pre vi são nos con tra -
tos pa ra a in ci dên cia de cor re ção mo -
ne tá ria;

b) fal ta de em ba sa men to ju rí di -
co e le gal pa ra es ta be le cer a co bran -
ça a par tir do pri me i ro dia do mês sub -
se qüen te à me di ção, até por que as
fa tu ras eram pro to co la das até com
vin te e se te di as de atra so;

c) sus ten ta o re cor ren te que as
di ver gên ci as en tre os se us cál cu los e
o apu ra do pe la pe rí cia ocor rem por -
que a in ci dên cia da cor re ção mo ne tá -
ria de ve dar-se a par tir do 21º dia após 
o mês de me di ção.
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Ba si ca men te, o DER in sur -
ge-se con tra os cál cu los do con tra to
PJ-46/88 que so zi nho to ta li zou R$
1.290.627,91 (um mi lhão, du zen tos e
no ven ta mil, se is cen tos e vin te e se te
re a is e no ven ta e um cen ta vos).

É entendimento já pacificado,
in clu sive nas mais altas cortes do
país, ser desnecessária a previsão
contratual expressa autorizando a
incidência de correção monetária em
caso de atraso no adimplemento da
obrigação pecuniária, pois, “não
constituindo um plus mas mera atua-
lização da moeda aviltada pela infla-
ção, a correção monetária se impõe
como imperativo econômico, jurídico
e ético, para coibir o enriquecimento
sem causa” (REsp n. 4.874, Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).

E ain da do Su pe ri or Tri bu nal de 
Jus ti ça:

“A de mo ra no pa ga men to do
pre ço ajus ta do cons ti tui ilí ci to con tra -
tu al que de ve ser re pa ra do, uti li zan -
do-se os ín di ces de cor re ção mo ne tá -
ria, des de o ter mo ini ci al da mo ra”
(RSTJ 38/93).

“A cor re ção mo ne tá ria, me ra
atu a li za ção do va lor da mo e da na u fra -
ga da em tor men to sa in fla ção, cons ti -
tui jus ta so lu ção pa ra to das as re la -
ções ju rí di cas com o fim de res ga tar a
re al ex pres são do po der aqui si ti vo ori -
gi nal” (REsp n. 51.814/SP, Min. Mil ton 
Lu iz Pe re i ra, DJU de 21/8/95, pág.
25.353).

Nes te Tri bu nal tam bém não é
di fe ren te:

“Uma vez de mons tra da a pres -
ta ção dos ser vi ços pe lo par ti cu lar e o
adim ple men to com atra so por par te
da mu ni ci pa li da de, inar re dá vel a in ci -
dên cia da cor re ção mo ne tá ria res pec -

ti va, cu ja fi na li da de é a de man ter no
tem po o va lor re al da mo e da, cor ro í da
pe la es pi ral in fla ci o ná ria, pos si bi li tan -
do o seu fun ci o na men to com me di da
de va lor e evi tan do o en ri que ci men to
in de vi do do en te pú bli co” (Ape la ção
Cí vel n. 96.003601-6, Des. Eder Graf).

“‘Não cons ti tu in do um plus mas
me ra atu a li za ção da mo e da avil ta da
pe la in fla ção, a cor re ção mo ne tá ria
se im põe co mo im pe ra ti vo eco nô mi -
co, ju rí di co e éti co pa ra co i bir o en ri -
que ci men to sem ca u sa’ (STJ, RT
673/178).

“Pro va do que hou ve atra so no
pa ga men to das mer ca do ri as ad qui ri -
das pe lo Esta do, ao for ne ce dor é lí ci to 
re cla mar, atra vés de ação or di ná ria,
o va lor cor res pon den te à cor re ção
mo ne  tá  r i a ”  (Ape la  ção Cí  ve l  n .
99.002619-1, Des. New ton Tri sot to).

O ape lan te re cla ma tam bém da 
fal ta de em ba sa men to le gal pa ra o es -
ta be le ci men to do pri me i ro dia útil do
mês sub se qüen te à me di ção co mo
mar co ini ci al pa ra a in ci dên cia da cor -
re ção mo ne tá ria.

Neste aspecto, conforme se
verá mais adiante, assiste parcial
razão ao DER/SC e ao Estado de
Santa Catarina, pois o único respaldo
jurídico de que se valeram a perícia e
a r. sentença é o precedente traduzido 
no acórdão da Apelação Cível n.
35.608, da Cap i tal, de 2/4/91, em que
foi re la tor o eminente Des. Edu ar do
Luz. Mesmo critério, muito embora em 
situação fática um pouco distinta da
tratada nos presentes au tos, foi
adotado na Apelação Cível  n .
99.017978-8, da Cap i tal, relatada pelo 
eminente Des. New ton Trisotto.
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Na ver da de, se fos se ado ta do o 
pro ce di men to usu al no cum pri men to
dos con tra tos, ou se ja, a exi gi bi li da de
do pa ga men to se da ria na da ta do
ven ci men to, a so lu ção se ria sim ples.
Mes mo não cons tas se nas fa tu ras a
da ta do ven ci men to, a exi gi bi li da de
ocor re ria a par tir da apre sen ta ção.

Mas a questão posta nos
presentes au tos é bastante diferente.
A exigibilidade do pagamento, em
muitos dos contratos descritos na
inicial, fica condicionada à medição
dos serviços realizados. Ante a
inexistência de prazo ajustado, pelo
menos é o que ocorre em alguns
contratos, após a medição, a partir de
quando ocorreria a mora, de modo a
possibilitar a devida correção dos
valores inadimplidos? 

As fa tu ras das me di ções eram,
co mo ale ga do pe lo DER, pro to co la -
das com até 27 di as de atra so. Po rém, 
não se po de des con si de rar, quem au -
to ri za va a emis são des sas fa tu ras era
o pró prio DER, is so, na tu ral men te, pa -
ra os con tra tos sem pra zo. Assim, em
prin cí pio, o pra zo de ven ci men to fi ca -
va in te i ra men te ao ar bí trio da au tar -
quia.

De ve, por ou tro la do, ser con si -
de ra do tam bém que se fal ta res pal do
le gal, co mo é ve ro, pa ra o es ta be le ci -
men to do pri me i ro dia útil após a me -
di ção, a pro pos ta do DER de fi xar o vi -
gé si mo pri me i ro dia co mo mar co
ini ci al pa ra a in ci dên cia da cor re ção
mo ne tá ria, além de pa de cer do mes -
mo pe ca do, soa co mo des pro po si ta -
da men te de sar ra zo a da.

As ou tras ques tões le van ta das
pe lo DER/SC fa zem par te tam bém do
re cur so in ter pos to pe lo Esta do de

San ta Ca ta ri na, e de las se cu i da rá
nos tó pi cos se guin tes. 

5. Mérito — Recurso do Estado
de Santa Catarina.

5.1 Insur ge-se o Esta do de
San ta Ca ta ri na, re pi san do o que já de -
du zi ra co mo pre fa ci al, que a au to ra
não jun tou aos au tos as pro vas das
da tas dos res pec ti vos pa ga men tos.
Sem is so não há pro va do ale ga do
atra so. Qu em pro ce deu à jun ta da foi o 
pró prio pe ri to e, por con si de rar co mo
pro ce di men to ir re gu lar, pe de o de sen -
tra nha men to dos do cu men tos.

Despicienda a alegativa do ape- 
lante. Quem forneceu os documentos
foi o próprio DER/SC atendendo
solicitação do ex pert. Não há nos au -
tos qualquer consideração pelas par -
tes no sentido de infirmar o contido
nos relatórios carreados ao processo,
dando conta das datas dos efetivos
pagamentos.

Na ver da de, a pe rí cia, mu i to
em bo ra te nha in cor ri do em equí vo cos
em ou tros pon tos, no que tan ge à apu -
ra ção do in ter reg no de pra zo en tre as
me di ções e os pa ga men tos, e a da ta
efe ti va des tes, cons ti tu iu pro va ca bal
e in cen su rá vel.

5.2 Ba te for te o re cor ren te na
pro va ex per ta, prin ci pal men te nos cri -
té ri os uti li za dos na ela bo ra ção dos
cál cu los cons tan tes das pla ni lhas que
fa zem par te do re la tó rio fi nal do pe ri to
no me a do pe lo Ju í zo.

Pri me i ro, é de se con cor dar
com o Esta do de San ta Ca ta ri na so bre 
a des ne ces si da de de pe rí cia pa ra ve -
ri fi car se hou ve ou não atra so no pa -
ga men to. Bas ta va o MM. Ju iz, e não o
pró prio pe ri to, es ta be le cer a da ta em
que os pa ga men tos se ri am exi gí ve is.
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Fe i to is so é que os cál cu los po de ri am
ser pro ces sa dos.

O pe ri to, emi tin do um ju í zo de
va lor re ser va do uni ca men te ao Ju iz
do pro ces so, con si de rou, com ba se
na Ape la ção Cí vel n. 35.608, co mo
da ta de ven ci men to, o pri me i ro dia útil
do mês subseqüente à me di ção. Isso
pa ra os con tra tos que não fi xa vam
pra zo pa ra o pa ga men to.

Com efeito, o ex pert não pode-
ria ter decidido sobre a data em que
deveria incidir a correção monetária.
Isso constituía o objeto da ação e,
como dito, o Juiz é quem deveria tê-lo
feito, passando à perícia, se fosse o
caso, a elaboração dos cálculos.

Pa ra os ou tros con tra tos, a pe -
rí cia con si de rou co mo ven ci men to da
obri ga ção a mes ma da ta uti li za da pe -
lo DER/SC pa ra o pa ga men to da cor -
re ção mo ne tá ria, ou se ja, o vi gé si mo
dia após a da ta fi nal do pe río do de
me di ção, des con si de ran do to tal men te 
que as aven ças es ta be le ci am ex pres -
sa men te dez di as a con tar da da ta do
pro to co lo das fa tu ras.

No va men te in cor reu em equí -
vo co o pe ri to, po is não po de ria ele de -
ci dir so bre ou tra da ta pa ra a in ci dên -
cia da cor re ção mo ne tá ria que não
fos se o es ta be le ci do no con tra to. Fal -
tou ló gi ca na sua con clu são; quan do
não há da ta ex pres sa pa ra o pa ga -
men to, não tem va li da de o cri té rio es -
ta be le ci do pe lo DER pa ra pa gar após
20 di as da me di ção — o pe ri to, nes -
ses ca sos, fi xou o pri me i ro dia útil.
Qu an do, po rém, há da ta ex pres sa, o
cri té rio do DER, por ser ma is be né fi co
do que o pra zo con tra tu al men te ajus -
ta do, pas sa a ser vá li do.

5.3 Em re su mo, con si de ran do
que a r. sen ten ça ob jur ga da to mou co -
mo ba se a Pla ni lha II (fl. 400) e, ana li -
san do ca da um dos con tra tos de per
si, im põe-se a pro ce dên cia par ci al do
re cla mo do Esta do de San ta Ca ta ri na, 
com as se guin tes ob ser va ções:

5.3.1 No con tra to PJ-050/94,
de ve rá ser ob ser va da co mo mar co ini -
ci al pa ra efe i to dos cál cu los de in ci -
dên cia da cor re ção mo ne tá ria a mes -
ma da ta pre vis ta na cláu su la vi gé si ma
quar ta do con tra to: 20 di as da da ta de
ca da me di ção. Qu al quer pa ga men to
efe tu a do fo ra do pra zo pac tu a do con -
tra tu al men te es ta rá su je i to a atu a li za -
ção mo ne tá ria de seu va lor. 

5.3.2 No con tra to PJ-135/94,
de ve rá ser ob ser va do, pa ra o mes mo
fim, o pre vis to na cláu su la ter ce i ra,
que es ta be le ce o pra zo de 30 di as a
con tar da da ta fi nal de ca da pe río do
de afe ri ção.

5.3.3 Os contratos PJ-086/92,
PJ-010/93, PJ-085/93 e PJ-088/93
têm, todos eles, cláusula expressa es- 
tabelecendo o prazo para paga-
mento de 10 dias a partir do protocolo
da fatura. Evidente, como já frisado
anteriormente, que o perito, e por con- 
seguinte a r. sentença, não poderia ter 
fixado prazo distinto, sob a insubsis-
tente justificativa de que esse era o
critério utilizado pelo DER para pagar
a correção monetária em outros
contratos. Repita-se: o prazo a ser
respeitado é aquele ajustado pelas
par tes quando da assinatura dos
contratos. Os pagamentos feitos fora
do prazo estipulado é que estarão
sujeitos à correção.

5.3.4 Por der ra de i ro, os con tra -
tos PJ-046/88, PJ-086/86, PJ-098/90,
PJ-052/92, DL-003/92 e DL-007/92
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não tra zem cláu su las pre ven do pra zo
pa ra pa ga men to, o que le va à su po si -
ção de se rem exi gí ve is tão lo go se jam 
efe tu a dos os ser vi ços e apre sen ta das 
as res pec ti vas fa tu ras.

Foi pa ra es tes con tra tos que o
pe ri to ju di ci al, a seu al ve drio, to mou
co mo ba se os ter mos da Ape la ção Cí -
vel n. 35.608, e fi xou o dia 1º do mês
sub se qüen te ao da me di ção co mo a
da ta do pa ga men to e, por tan to, da in -
ci dên cia da cor re ção mo ne tá ria. Des -
se mo do, a pre va le ce rem os ter mos
da de ci são em exa me, ca so a me di -
ção fos se re a li za da, por exem plo, no
dia 28, o DER/SC es ta ria obri ga do ao
pa ga men to já no dia 1º. Isso, res sal -
ta-se, cons ti tui uma im po si ção que
des toa com ple ta men te dos trâ mi tes
ad mi nis tra ti vos e bu ro crá ti cos in con -
tor na vel men te apli cá ve is à es pé cie.

Nos ter mos do art. 127 do Có di -
go Ci vil, “os atos en tre vi vos, sem pra -
zo, são exe qüí ve is, des de lo go, sal vo
se a exe cu ção ti ver de ser fe i ta em lu -
gar di ver so, ou de pen der de tem po”.

Ensi na o mes tre J. M. de Car -
va lho San tos que a ex pres são des de
lo go, “que equi va le a ime di a ta men te,
em ge ral em pre ga da em ou tras le gis -
la ções, de ve ser en ten di da em ter mos 
há be is”.

E ma is à fren te, in vo can do as li -
ções de Car va lho de Men don ça e Cló -
vis Be vi la qua, ob tem pe ra:

“É o que nos en si na Car va lho
de Men don ça, nes ta pas sa gem:

‘É pre ci so aten der pre ci pu a -
men te à na tu re za da pres ta ção, co mo
sem pre pra ti ca ram os ro ma nos.

‘Ain da no pro ces so mo der no, é
de na tu re za da in ti ma ção pa ra pa gar
con ce der-se um pra zo, in da que cal -

cu la do em ho ras, pa ra ser re a li za do o
pa ga men to.

‘Cir cuns tân ci as ou tras po dem
sur gir que a dou tri na não po de pre ver,
mas que os fa tos va ri a dos da prá ti ca
po dem im por, em que se tor ne in dis -
pen sá vel um pra zo pa ra a pres ta ção’
(Obrig., vol. 1, n. 252).

“Não é ou tra a li ção de Cló vis,
quan do dou tri na: ‘A re gra es ta be le ci -
da no co me ço do ar ti go se ria de ri gor
ex ces si vo, se não fos se ate nu a da pe -
la ex ce ção pos ta em se gui da, on de
apa re cem os pra zos tá ci tos, ori un dos
da na tu re za do ne gó cio ou das cir -
cuns tân ci as’ (ob. cit., pág. 412)”.

E com ple men ta:

“Su po nha mos ago ra que não
ha ja acor do quan to ao tem po que é
pre ci so, na hi pó te se for mu la da, pa ra
que o ob je to se ja en tre gue em ou tra
ci da de. Co mo so lu ci o nar a dú vi da? A
fi xa ção do pra zo, em ta is ca sos, de ve -
rá ser fe i ta pe lo ju iz, a re que ri men to
do de ve dor, se o cre dor que ti ver di re i -
to de o fa zer a is so se re cu sar (Car va -
lho de Men don ça, obr. e loc. cits.)"
(Có di go Ci vil Bra si le i ro Inter pre ta do.
10ª ed., São Pa u lo: Li vra ria Fre i tas
Bas tos, págs. 110/111).

No caso dos au tos, em algu-

mas situações, o DER/SC postergava

o pagamento por mais de 20 dias. No

entanto, o próprio perito em seu

relatório reconheceu que a autarquia,

em muitos pagamentos, utilizou o

critério de 10 dias após a medição

para o efeito de corrigir o débito

monetariamente.

O Esta do de San ta Ca ta ri na

igual men te pon de ra que as en ti da des

pú bli cas, no ca so de tí tu lo com ven ci-

men to à vis ta ou con tra a apre sen ta ção, 
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ne ces si ta ri am de um pra zo mí ni mo de

dez di as pa ra as con fe rên ci as, apro va -

ção, ela bo ra ção de em pe nho e efe tu ar

o cor res pon den te pa ga men to.

Te nho co mo me di da cal ca da no 
prin cí pio da ra zo a bi li da de a conces são 
de 10 di as, a con tar da me di ção, pa ra
o pa ga men to dos con tra tos, co mo os
ora tra ta dos, em que não ha ja pra zo
ex pres so es tipu la do. A cor re ção mo -
ne tá ria, en tão, de ve rá in ci dir so bre os
dé bi tos pa gos pos te ri or men te a es sa
da ta.

A so lu ção que ora se in di ca,

além de ra zoá vel e res guar dar, da for -

ma ma is jus ta pos sí vel, os in teres ses

de am bas as par tes, tem pa rale lo no

De cre to n. 94.684, de 24 de ju lho e

1987, que re gu la men ta o re a jus te de

pre ços nos con tra tos da Admi nis tra ção

Fe de ral Di re ta e Indi re ta, e dá ou tras

pro vi dên ci as. Dis põe o art. 10 da ci ta da

nor ma:

“Art. 10. Serão observados os

seguintes prazos:

“I — de até 10(dez) dias úteis,

contados da data da realização do

fornecimento, da execução das obras, 

da prestação dos serviços ou do

encerramento de cada etapa de

execução do contrato, para medição,

verificação, classificação ou confe-

rência;

“II — de até 10 (dez) dias úteis,

contados da data da apresentação

dos documentos de cobrança, para

pagamento”.

Muito embora o decreto em

comento tenha aplicação somente na

esfera da Administração Fed eral, os

seus termos dão força, mesmo que

analogicamente, ao entendimento da

necessidade da concessão do prazo

mínimo de 10 dias para a exigência

dos pagamentos e a conseqüente

incidência de correção monetária se

adimplidos além do lapso ora indi-

cado.

5.4 Outros tópicos do recurso

do Estado de Santa Catarina 

No tocante à quitação sem

ressalvas, inaplicável o disposto no

art. 944 do Código Civil, como pre-

tendido pelo recorrente. A norma em

referência diz respeito aos juros e não

à correção monetária. Esta, como já

visto anteriormente, não representa

um ganho sobre o cap i tal, mas tão-só

a simples atual ização do poder

aquisitivo da moeda.

O Estado de Santa Catarina

invoca também a regra do art. 960 do

Código Civ i l ,  sustentando que

inexistindo prazo estipulado, para a

constituição em mora o credor deveria 

ter oficiado, interpelado, notificado ou

protestado o DER/SC. Esquece,

porém, que além dos contratos com

datas determinadas, o protocolo das

faturas na repartição se prestava ao

fim por ele reclamado.

Sobre a aplicação da correção

monetária a partir da data estabe-

lecida para o vencimento da obrigação,

e não somente após o ajuizamento da

ação, como muito bem acentuou o

ilustre Procurador de Justiça que

oficiou no feito, “não resta dúvida que

com o descumprimento do pacto por

parte do DER, ocorreu o denominado

ilícito contratual e, por isso, a correção 

monetária incide a partir do efetivo

prejuízo, consoante a Súmula 43 do

Su pe rior Tri bu nal de Justiça, litteris:

‘Incide correção monetária sobre
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dívida por ato ilícito a partir do efetivo

prejuízo’".

A res pe i to, re gis trou o Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça:

“Cor re ção mo ne tá ria. Ilí ci to con-
tra tu al. Con tra to de obras e ser vi ços
pú bli cos. Atra so no pa ga men to. 

“1. A de mo ra no pa ga men to do
pre ço aven ça do cons ti tui ilí ci to con tra- 
tu al, sen do de vi da a cor re ção mo ne-
tá ria des de o ven ci men to da obri ga-
ção. Pre ce den te. 

“2. Re cur so es pe ci al co nhe ci do 
e pro vi do” (REsp n. 16.986, rel. Min.
Pá dua Ri be i ro — DJU de 8/11/93,
pág. 23.544).

Por der ra de i ro, a fi xa ção dos
ho no rá ri os em 10% so bre o va lor da
con de na ção obe de ce ao pre ce i tu a do
no  art. 20, § 4º, do Có di go de Pro-
ces so Ci vil, e amol da-se ao po si cio-
na men to ju ris pru den ci al já se di men-
ta do nes te Tri bu nal e, em es pe ci al,
nes ta Câ ma ra.

6. Con clu são do vo to

Ante o ex pos to, afas to as pre li-
mi na res sus ci ta das em am bos os re -
cur sos, bem as sim a con de na ção por
li ti gân cia de má-fé pre ten di da pe la
par te ape la da, e dou pro vi men to par -
ci al ao re cur so do Esta do de San ta
Ca ta ri na e à re mes sa, pa ra re for mar a 
r. sen ten ça e jul gar par ci al men te pro -
ce den te o pe di do pa ra re co nhe cer o
di re i to da au to ra à cor re ção mo ne tá ria 
re fe ren te aos va lo res pa gos com atra -
so, e pa ra es ta be le cer nos con tra tos
PJ-046/88, PJ-086/86, PJ-098/90,
PJ-052/92, DL-003/92 e DL-007/92,
co mo da ta do ven ci men to, o 10º (dé ci -
mo) dia após a me di ção a que se re fe -
rem os res pec ti vos con tra tos; nos
con tra tos PJ-086/92, PJ-010/93,

PJ-085/93 e PJ-088/93, de ve rá ser
ob ser va do o pra zo pre vis to nas cláu -
su las res pec ti vas, ou se ja, 10 (dez)
di as a con tar da da ta em que foi pro -
to  co  la  da  a fa  tu  ra;  no con t ra  to
PJ-050/94, o pra zo de 20 (vin te) di as
da da ta de ca da me di ção, nos mol des
da cláu su la vi gé si ma quar ta; no con -
tra to PJ-135/94, de ve rá ser ob ser va da 
a cláu su la ter ce i ra, que es ta be le ce o
pra zo de 30 (trin ta) di as a con tar da
da ta fi nal de ca da pe río do de afe ri ção. 
Co mo a em pre sa au to ra de ca iu de
par te do pe di do, os ho no rá ri os, fi xa -
dos em 10% so bre o va lor da con de -
na ção (ar ti go 20, § 4º, c/c § 3º), de ve -
rão ser re cí pro ca e pro por ci o nal men te 
dis tri bu í dos e com pen sa dos na for ma
do ar ti go 21 do CPC. Cus tas pro por ci o -
na is pe la au to ra, isen to o Esta do de
San ta Ca ta ri na na for ma da LC n.
156/97, com as al te ra ções da LC n.
161/97.

III — De ci são 

Nos ter mos do vo to do re la tor,
por vo ta ção unâ ni me, afas ta das as
pre li mi na res, de ram pro vi men to par -
ci al ao re cur so e à re mes sa pa ra re for -
mar a r. sen ten ça e jul gar par ci al men -
te  pro ce den te o pe d i  do pa ra
re co nhe cer o di re i to da au to ra à cor re -
ção mo ne tá ria re fe ren te aos va lo res
pa gos com atra so e pa ra es ta be le cer
nos con tra tos PJ-046/88, PJ-086/86,
PJ-098/90, PJ-052/92, DL-003/92 e
DL-007/92, co mo da ta do ven ci men to, 
o 10º (dé ci mo) dia após a me di ção a
que se re fe rem os respec ti vos con tra -
tos;  nos con t ra  tos PJ-086/92,
PJ-010/93, PJ-085/93 e PJ-088/93,
de ve rá ser ob ser va do o pra zo pre vis to 
nas cláu su las res pec ti vas, ou se ja, 10
(dez) di as a con tar da da ta em que foi
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pro to co la da a fa tu ra; no con tra to
PJ-050/94, o pra zo de 20 (vin te) di as
da da ta de ca da me di ção, nos mol des
da cláu su la vi gé si ma quar ta; no con -
tra to PJ-135/94, de ve rá ser ob ser va -
da a cláu su la ter ce i ra, que es ta be le ce
o pra zo de 30 (trin ta) di as a con tar da
da ta fi nal de ca da pe río do de afe ri ção. 
Co mo a em pre sa au to ra de ca iu de
par te do pe di do, os ho no rá ri os, fi xa -
dos em 10% so bre o va lor da con de -
na ção (ar ti go 20, § 4º, c/c § 3º), de ve -
rão ser  re  c í  pro ca e pro por  c io-
nal men te dis tri bu í dos e com pen sa dos 
na for ma do ar ti go 21 do CPC. Cus tas

pro por ci o na is pe la au to ra, isen to o
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor o Exmo. Des. New ton
Tri sot to. Pe la dou ta Pro cu ra do ria-Ge -
ral de Jus ti ça, la vrou pa re cer o Exmo.
Sr. Dr. Átti la Antô nio Roth sahl.

Florianópolis, 17 de novembro de 2000.

Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,

Pre si den te com vo to;

Lu iz Cé zar Me de i ros,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.004862-4, DE CRICIÚMA

Re la tor: Des. Vanderlei Romer

Res pon sa bi li da de ci vil. Erro mé di co. Con du ta cul po sa não

com pro va da. Pro ce di men to mé di co ade qua do. Impro ce dên cia.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.004862-4, da comarca da Criciúma
(3ª Vara), em que é apelante Ilma
Maria Filho, sendo apelado Levi
Grandi:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar
pro vi men to ao re cur so.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Ilma Ma ria Fi lho de fla grou ação 
de in de ni za ção por er ro mé di co c/c
da nos mo ra is con tra Eros Alfre do
Jahn e Le vi Gran di.

Expôs a exordial que em 3/7/97,
o marido da autora — João Fortulino
Fi lho — fo i  submet ido a uma
intervenção cirúrgica a fim de amputar 
a perna esquerda. Ocorre que após a
operação, constatou a requerente a
extirpação da perna direita, que se
encontrava perfeitamente sã. Diante
de tal fato pediu a instauração do
competente inquérito policial na 1ª
Delegacia de Polícia da comarca de
Criciúma. Noticiou, ainda, que o varão 
veio a falecer em setembro do mesmo
ano.

Di zen do que é in dis cu tí vel a
con duta ne gli gen te dos réus, ten do o
pri me i ro en ca mi nha do o va rão pa ra o
úl ti mo,  ci rur gião, pug nou pe la pro ce -
dên cia do pe di do ina u gu ral pa ra con -
de ná-los “ao pa ga men to de 2 (do is)
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sa lá ri os mí ni mos men sa is a tí tu lo de
da no emer gen te en quan to du rar a vi -
da da au to ra e 10 (dez) sa lá ri os mí ni -
mos pa ra co brir as des pe sas com fu -
ne ral e lu to da fa mí lia; a for ma ção de
um fun do pa ra ga ran tia da dí vi da, nos
ter mos do art. 602, §§ 1º e 2º, do Có -
di go de Pro ces so Ci vil; a con de na ção
dos réus ao pa ga men to de re pa ra ção
a tí tu lo de da nos mo ra is, no va lor de
10.800 (dez mil e oi to cen tos) sa lá ri os
mí ni mos, le van do-se em con si de ra -
ção a con di ção so ci al, a con di ção
eco nô mi ca dos réus e o da no so fri do
pe la au to ra...”.

Ambos os réus apre sen ta ram
con tes ta ção.

Eros Alfredo Jahn se disse, em
preliminar, parte ilegítima para figurar
na lide, porquanto em momento algum 
participou da malfadada cirurgia,
tendo apenas encaminhado o de
cujus para o especialista da área da
enfermidade detectada.

No mé ri to, gi zou que a pe rí cia
cons ta tou que não hou ve er ro na am -
pu ta ção do mem bro di re i to, por quan to 
ela apre sen ta va in dí ci os de in su fi ciên -
cia vas cu lar pe la úl ce ra de es ta se no
co to.

Por seu turno, Levi Grandi adu-
ziu que o diagnóstico foi feito na própria 
residência do de cujus, tendo verificado 
que a perna direita estava inviável do
joelho para baixo, sendo imperiosa sua
amputação.

E ma is, que tan to a au to ra co -
mo sua fi lha a au to ri za ram ex pres sa -
men te, sen do in dis cu tí vel a le vi an da -
de da acu sa ção. Infor mou, ou tros sim,
que o pro mo tor atu an te no Ju i za do
Espe ci al Cri mi nal da co mar ca de Cri -
ci ú ma, pa ra on de foi o in qué ri to en ca -

mi nha do, re que reu seu ar qui va men to, 
pe di do es te aca ta do pe lo Ma gis tra do.

No ma is, de fen deu a cor re ção
do pro ce di men to mé di co ado ta do, de -
mons tra do, aliás, se gun do afir ma,
exa us ti va men te no trans cor rer do
men ci o na do in qué ri to. Sus ten tou que
a acu sa ção cons tan te da ini ci al de
que te ria de i xa do o pa ci en te ao aban -
do no após o pós-ope ra tó rio, vin do es -
te a fa le cer, é ab sur da. Dis se que ape -
sar do aten di men to ter si do fe i to pe lo
SUS, não se fur tou a vi si tá-lo em sua
re si dên cia por du as ve zes, en cer ran -
do-se a re la ção mé di co-pa ci en te por
ini ci a ti va da pró pria fa mí lia que obs tou 
seu aces so ao pa ci en te.

Ne gou, po is, ve e men te men te a
ocor rên cia de er ro mé di co, as se ve ran -
do que a ope ra ção foi um su ces so; e
que não po de res pon der por even tu -
al fa ta li da de pos te ri or que não de cor -
reu de sua cul pa.

Impug nou, de ou tra ban da, as
ver bas pos tu la das, ex pon do que a in -
de ni za ção por da no emer gen te é de
to do des ca bi da, por quan to ví ti ma do
su pos to er ro foi seu ma ri do. Em te se,
po de ria ple i te ar uma in de ni za ção na
qua li da de de de pen den te.

Apre sen ta da a im pug na ção, o
MM. Ju iz de sig nou da ta pa ra a re a li za -
ção da au diên cia de con ci li a ção e sa -
ne a men to, no qual res tou de ter mi na -
da a ex clu são do réu Eros Alfre do
Jahn do fe i to, de ci são es ta ob je to de
agra vo re ti do.

Encerrada a instrução proces-
sual e oferecidas as alegações finais,
o Julgador proferiu sentença para re-
jeitar in totum o pedido in au gu ral.

A tem po e mo do re cor reu a
ven ci da.
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Em preliminar, pugnou pelo
conhecimento e apreciação do agravo
retido. No tocante ao meritum causae,
argumentou que é irrefutável a respon- 
sabilidade dos médicos que trataram
de seu esposo. Disse que seu incon-
formismo re side no fato destes terem
alertado para a gravidade da doença
observada na perna esquerda do
enfermo. Em momento algum cogita-
ram de qualquer problema grave no
outro membro, tanto que os exames
eram sempre realizados na perna
remanescente. Asseverou que não foi
feito qualquer exame anteriormente à
cirurgia, tanto para certificar-se sobre
even tual impossibilidade de se reali-
zá-la, como para verificar se possível
afastar a conduta extrema.

Expôs que as di li gên ci as ne -
ces sá ri as não fo ram ob ser va das a
con ten to, le van do ao fa le ci men to. Ale -
gou que a as ser ti va con ti da no bo jo da 
de ci são sin gu lar, se gun do a qual os
de po i men tos pres ta dos por Mar le ne
Pa u lo de Alme i da e Jor ge Jo sé Car do -
so não es cla re cem com pre ci são o
pro ce di men to ado ta do, tam pou co re ú -
nem ele men tos que pos sam des cons -
ti tu ir a pro va téc ni ca, não po de pre va -
le cer, eis que se tra tam de pes so as
hu mil des, le i gas, in ca pa zes de for ne -
cer in for ma ções ci en tí fi cas, se não di -
zer co mo ocor reu o fa to, ou se ja, “co -
mo acon te ci am as con sul tas e co mo
se com por tou o pa ci en te após a am -
pu ta ção, os qua is fo ram en fá ti cos ao
afir ma rem que a ci rur gia na da re sol -
veu”. Assi na lou, ain da, que a per na
am pu ta da não foi sub me ti da a exa me
ana to mo pa to ló gi co, sen do sim ples -
men te jo ga da fo ra. A pe rí cia foi re a li -
za da ape nas no co to, não obs tan te ter 
si do ex pres sa men te re que ri do o exa -
me da per na to da, o que es pan ca ria

qual quer dú vi da por ven tu ra exis ten te.
Re por tou-se, por der ra de i ro, ao de po i -
men to do Dr. Le vi, que te ria ad mi ti do o 
er ro de “fa zer a ci rur gia com ve lo ci da -
de, pa ra lo go ex tir par a dor, em vez de 
pro ce der pre vi a men te aos exa mes, e
o Dr. Jo sé Agui val do de Ma ce do ad mi -
tiu que após o even to pas sou a sub -
me ter qual quer ma te ri al pa ra pa to lo -
gia, re co nhe cen do que es te é o
pro ce di men to ade qua do”.

Hou ve res pos ta, al çan do os au -
tos, na se qüên cia, a es ta Cor te de
Jus ti ça.

É o ne ces sá rio re la tó rio.

II — Voto

De início, cumpre dizer que é
patente a ilegitimidade passiva ad
causam de Eros Alfredo Jahn. A fun-
damentação que embasa a decisão
agravada é bastante pertinente,
imerecendo reparos.

Ei-la:

“Pe la nar ra ti va da ca u sa pe ten-
di, que de cli na er ro mé di co à de ci são
equi vo ca da de am pu tar a per na di re i ta
do pa ci en te, quan do os ele men tos ló gi -
cos in di ca vam a ne ces si da de de am -
pu ta ção da per na es quer da, con-
clui-se de mo do ob je ti vo que o re que-
ri do Eros Alfre do Jahn, mé di co cardi o -
lo gis ta, não en se ja aos au to res qual -
quer mo ti vo pa ra ser de man da do. O fa -
to de ini ci al men te ter tra ta do da ví ti ma
e pos te ri or men te tê-la en cami nha do a
ou tro es pe ci a lis ta, com co nhe ci men to
téc ni co es pe cí fi co no se tor vas cu lar,
não au to ri za sua sub mis são a pro ces -
so ju di ci al cu jo fun da men to é o er ro
de cor ren te da am pu ta ção. A de ci são
de re a li zar a am pu ta ção do mem bro
não po de ria ja ma is par tir de mé di co
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cu ja es pe ci a li da de é to tal men te dis tin -
ta. Pe los pron tuá ri os do Hos pi tal São
Jo sé não se cons ta ta qual quer par ti ci -
pa ção do Car di o lo gis ta no ato ci rúr gi -
co e nem qual quer in ter fe rên cia na
am pu ta ção (...) Não há, res pe i to sa men -
te, co mo se en con trar uma re la ção de
ca u sa li da de ob je ti va en tre a am pu ta ção 
re a li za da pe lo ci rur gião vas cu lar e a
atu a ção clí ni ca do car di o lo gis ta, que é
to tal men te in de pen den te. Por is so,
não ve ri fi co mo ti vo pla u sí vel pa ra im -
por a re fe ri do mé di co o ônus e o des -
gas te de um pro ces so ju di ci al que é
ni ti da men te inó cuo em re la ção ao
mes mo. Isto pos to, ex cluo Eros Alfre -
do Jahn do pó lo pas si vo da re la ção
pro ces su al...”.

Des pro vi do o agra vo re ti do, há, 
ago ra, que se apre ci ar a ar gu men ta -
ção re cur sal.

Cu i da-se de de man da pro pos ta 
pa ra dis cus são acer ca de res pon sa bi -
li da de de cor ren te do exer cí cio da pro -
fis são do mé di co, pro fis são li be ral
por tan to. Vem fun da men ta da na ocor- 
rência de am pu ta ção de mem bro di -
ver so da que le que efe ti va men te de ve -
ria ser ex tir pa do, per sis tin do, as sim,
as do res que aco me ti am o pa ci en te
que, pos te ri or men te, ve io a fa le cer.

Le ci o na Fa brí cio Zam porg na
Ma ti e lo que “A prá ti ca da me di ci na é
in clu í da, mo der na men te, no rol da -
que las que se pres tam à in ci dên cia da 
Lei n. 8.078/90, por que os pro fis si o -
na is li be ra is em ge ral são re al men te
pres ta do res de ser vi ços, in de pen den -
te men te da área de atu a ção es co lhi da
(...). A apa ren te pre fe rên cia ri go ro sa
do le gis la dor pe lo con su mi dor em
qua is quer si tu a ções so fre aba lo con si -
de rá vel, em se tra tan do de re la ções
co mo as que tra vam mé di cos e pa ci en -

tes, em ra zão do con te ú do do § 4º da
Lei n. 8.078/90. O ca put es ti pu la: ‘O
for ne ce dor de ser vi ços res pon de, in de -
pen den te men te da exis tên cia de cul pa, 
pe la re pa ra ção dos da nos ca u sa dos
aos con su mi do res por de fe i tos re la ti -
vos à pres ta ção de ser vi ços, bem co -
mo in for ma ções in su fi ci en tes ou ina de -
qua das so bre sua fru i ção e ris cos’.
Entre tan to, do § 4º ema na a se guin te
nor ma: ‘A res pon sa bi li da de pes so al
dos pro fis si o na is li be ra is se rá apu ra da
me di an te a ve ri fi ca ção de cul pa’. Res -
tou con fir ma da, des tar te, a te o ria da
res pon sa bi li da de sub je ti va quan do im -
pu ta da ao mé di co con du ta pro du to ra
de re sul ta dos da no sos, com sur gi men -
to do de ver de re com por os pre ju í zos
ca u sa dos uni ca men te se de mons tra da 
a cul pa na atu a ção que se apon tou co -
mo ca u sa do ra da le são que se pre ten -
de ver in de ni za da" (in Res pon sa bi li da -
de Ci vil do Mé di co. Rio Gran de do Sul,
Sa gra Luz za to, 1998, págs. 77/78, sem 
gri fo no ori gi nal).

E ma is adi an te, com ple ta: “A
re al in ten ção do le gis la dor, con for me
se de no ta atra vés de ra ci o cí nio sin ge -
lo, foi atri bu ir ao mé di co, em to das as
oca siões, a con di ção de pro fis si o nal li -
be ral, a par tir do que es ta rá su je i to ao
nor te a men to es ta tu í do pe lo Có di go de 
De fe sa do Con su mi dor, no que ca bí -
vel. E, por tan to, to da im pu ta ção for -
mu la da te rá de ser de mons tra da, sob
pe na de não ge rar a obri ga ção de in -
de ni zar. Con tu do, con so an te ex pos to
an te ri or men te, ao jul ga dor cum pre,
em ob ser vân cia ao que rer le gal, ate -
nu ar as exi gên ci as na aná li se dos ele -
men tos car re a dos aos au tos pe lo le sa -
do, de mo do a va lo rar ex pres si va men te
to dos os in dí ci os pro du zi dos. Essa
aber tu ra pro pi ci a da pe la lei, se gui da
de per to pe lo en ten di men to ju ris pru -
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den ci al e dou tri ná rio, não po de fun ci o -
nar co mo fon te de in jus ti ças e fa zer de 
fa to res in sig ni fi can tes mo ti vo pa ra
con si de rar de mons tra da a cul pa; ape -
nas de ve-se dar às nor mas o de vi do
elas té rio, le van do em con ta a po si ção
en fra que ci da que as su me o pa ci en te
an te o mé di co e to das as pe culi a ri da -
des da ocor rên cia da no sa” (pág. 80).

Des tar te, à luz do § 4º do art.
14 do Có di go do Con su mi dor, a im pu -
ta ção de res pon sa bi li da de ao mé di co
exi ge a de mons tra ção de sua cul pa,
apli can do-se, as sim, as nor mas ge ra is
pro ces su a is ati nen tes ao ônus da pro -
va, ain da que mi ti ga do seu ri go ris mo.

Bem por isso é que alguns
julgados proclamam, mu ta tis mu tan -
dis, que cumpre “ao hos pi tal a prova
de que atuou com toda a diligência
possível...” (decisão citada no apelo à
fl. 195).

E te nho pa ra mim, abs tra í da
es ta dis cus são e mes mo a pos si bi li da -
de de in ver são do ônus da pro va nos
ter mos do art. 6º, VII, do CDC, que a
con du ta mé di ca foi cor re ta, res tan do
ple na men te sa tis fe i ta a obri ga ção do
pro fis si o nal de tra tar o do en te com ze -
lo e di li gên cia.

Com efe i to, a sus pos ta cul pa bi -
li da de res tou efi ci en te men te re pe li da
an te o con jun to pro ba tó rio. Não há a
me nor pro va da ocor rên cia de er ro
gros se i ro, ne gli gên cia, im pru dên cia
ou mes mo im pe rí cia.

Analisando-se as circunstân-
cias que envolveram o ato médico,
verifica-se que o ora apelado fez o que
lhe cabia fazer, amputar a perna direita 
do de cujus, que estava com trombose
aguda, isquêmica, em situação grave e 
irreversível até o joelho. O facultativo
que subscreveu o laudo do exame do

corpo de delito juntado ao inquérito
policial — Sérgio Haetel Al ice —
constatou a presença de indícios de
“insuficiência vas cu lar pela úlcera de
estase no coto”, na perna amputada. E
mais: “Observou-se que há pulso na
região poplitéia da perna esquerda,
mostrando-se com isso que a mesma
não deva ser amputada pelo menos no 
momento” (fl. 57).

Não bas tas se a pro va téc ni ca,
ex tre ma men te fa vo rá vel ao réu, tem-
se, ain da, a pro va oral.

Vale transcrever excerto do de-
poimento prestado pelo referido ex pert:

“No ca so dos au tos, es te ve na
re si dên cia do pa ci en te após o ato ci -
rúr gi co e cons ta tou que o qua dro ge ral 
da que la pes soa era de bi li ta do, se nil,
com se qüe las ne u ro ló gi cas fí si cas e
men ta is, com in con ti nên cia uri ná ria e
fe cal, com his tó ri co de do is aci den tes
vas cu la res ce re bra is. O pa ci en te não
se co mu ni ca va ade qua da men te en -
quan to o de po en te ali es te ve, li mi tan -
do-se a es bo çar um sor ri so, de vez em 
quan do. Não se que i xa va de do res e
não che gou a ge mer. A per na es quer -
da apre sen ta va pul so san guí neo em
toda a sua ex ten são, com ex ce ção do
pé, que na al tu ra do de dão apre sen ta -
va uma le são ul ce ra da se ca (sem se -
cre ção) (...) Na que las con di ções não
era acon se lhá vel a am pu ta ção por que
não ha via um qua dro de dor in ten sa e
nem al gum ou tro in di ca ti vo es pe cí fi co
pa ra uma am pu ta ção da per na es quer -
da. Do pon to de vis ta mé di co, é pra ti ca -
men te im pos sí vel que aque la per na es -
quer da es ti ves se em si tu a ção crí ti ca
di as an tes e de po is hou ves se uma re -
gres são. No má xi mo, se hou ves se que i -
xa de for tes do res (o que não ha via na -
que le mo men to) e um qua dro de ris co
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pa ra o pa ci en te, po der-se-ia co gi tar de
re ti ra da par ci al do de do, na da ma is.
No con ta to que te ve com o pa ci en te, a
per na já am pu ta da apre sen ta va uma
úl ce ra no co to (nes te mo men to as si na -
do pe lo MM. Ju iz na fo to xe ro co pi a da
in fe ri or de fl. 59), o que in di ca va au -
sên cia de cir cu la ção na que le se tor...”
(sem gri fo no ori gi nal).

Da mes ma for ma, o Dr. Jo sé
Igui val do de Ma ce do, mé di co, ou vi do
à fl. 159, con fir mou que o mem bro am -
pu ta do apre sen ta va “um qua dro agu -
do de trom bo se ar te ri al. A per na di re i -
ta es ta va fria e ci a nó ti ca, que de no ta
um qua dro de is que mia ir re ver sí vel,
com ne ces si da de ur gen te de in ter ven -
ção ci rúr gi ca, pe lo qua dro do lo ro so in -
ten so”.

É fa to que não foi re a li za do
exa me ana to mo pa to ló gi co. Sua au -
sên cia, to da via, inal te ra o qua dro fá ti -
co de li ne a do nos au tos, mes mo por -
que o pe ri to, pe lo que se de pre en de
da pe ça téc ni ca e pos te ri or de po i men -
to, ve ri fi cou, co mo di to aci ma, a pre -
sen ça de in dí ci os de “in su fi ciên cia
vas cu lar pe la úl ce ra de es ta se no co -
to” do mem bro ex tir pa do.

Insta ob ser var que ape nas em
grau de ape la ção, a re cor ren te men-
ciona que “não foi fe i to qual quer exa -
me an te ri or men te à am pu ta ção, nem
mes mo no sen ti do de cer ti fi car-se so -
bre even tu al im pos si bi li da de de re a li -
zar-se a ci rur gia, po is é ce di ço que é
pos sí vel a exis tên cia de fa to res clí ni -
cos que in vi a bi li za ri am a ci rur gia, prin -
ci pal men te, em tra tan do-se de pes soa 
ido sa, o que po de ria pro vo car a mor te
do pa ci en te no mo men to da ope ra ção
ci rúr gi ca”.

Além, re pi to, de se tra tar de ar -
güi ção sus ci ta da ape nas nes ta instân -
cia, ano to que o de po i men to por úl ti -
mo ci ta do de i xa evi den te que o
qua dro mór bi do apre sen ta do pe lo pa -
ci en te era as saz pre o cu pan te, exi gin -
do pron ta in ter ven ção ci rúr gi ca. Tam -
bém o ex per to re gis trou que “em
cer tas opor tu ni da des o qua dro é tal,
que dis pen sa qual quer ou tro exa me,
par tin do-se di re ta men te pa ra o ato ci -
rúr gi co, em fa ce da ur gên cia”.

É da ju ris pru dên cia:

“Ci vil. Res pon sa bi li da de ci vil.
Ine xis tên cia de er ro mé di co. Ampu ta -
ção de de dos es ma ga dos. 1. Ne nhum
ilí ci to há na am pu ta ção de de dos, es -
ma ga dos por pren sa, quan do, à luz da 
pro va, se tra ta va de con du ta mé di ca
apli cá vel ao ca so...” (TJRS, AC n.
5972292269, rel. Des. Ara ken de
Assis).

“Inde ni za ção. Ampu ta ção de
par te do mem bro in fe ri or em pro ce di -
men to ine vi tá vel, an te o es ta do in fec -
ci o so ins ta la do em pa ci en te com di a -
be tes, cu ja gra vi da de exi giu da
mé di ca de nun ci a da da li de, ati tu de
ime di a ta, em bo ra pos to em dú vi da pe -
di do de au to ri za ção ao pa ci en te ou fa -
mi li ar pa ra in ter ven ção de ma i o res
pro por ções que a pre vis ta” (TJRS, AC
n. 598046613, rel. Des. Osval do Ste -
fa nel lo).

Em verdade, a situação apurada
pela perícia coaduna-se à perfeição
com aquela apontada no testemunho
do réu, Dr. Levi Grandi, aqui transcrito
in verbis:

“Jamais falou para a família que
o caso seria de amputação da perna
esquerda, porque esta ainda era viável 
e poderia ser tratada clinicamente. O
paciente tinha uma ferida no dedão do
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pé esquerdo, mas não apresentava
sinais indicativos para amputação,
tanto que ainda viveu du rante uns dois
ou três meses sem que a perna
esquerda apresentasse indicação para 
cirurgia. Se o caso fosse de ampu-
tação da perna esquerda, esta apre-
sentaria complicações graves imedia-
tas e haveria óbito em torno de uma
semana. A perna direita foi corre-
tamente amputada, sem qualquer erro
de procedimento. Umas 36 horas
depois da amputação, uma acom-
panhante do paciente ‘peitou’ o
depoente no Hos pi tal afirmando que
teria sido amputada a perna errada, ao 
que reagiu imediatamente dizendo
para que não fizesse uma afirmação
daquela, porque isso era muito grave.
De pronto rebateu a acusação. Depois
do ato cirúrgico esteve na casa do
paciente umas duas ou três vezes,
porque faz isso com freqüência e
porque estava preocupado com
aqueles comentários. Perguntou para
a autora o que estava pretendendo
com aquela atitude difamatória e ela,
meio que chorando, disse ‘são eles,
eles ficaram (fez o gesto de que eles
estavam malucos)’, mas não se referiu
a ninguém especificamente (...).’ Seja
qual for o resultado da ação, tem sua
consciência tranqüila e repetiria todo o
procedimento cirúrgico nos mesmos
moldes. Confessa que teve um erro: o
de operar o paciente com velocidade
para logo estirpar a dor que ele sentia.
Se seguisse o procedimento dos
grandes hospitais, a família iria
implorar para que fizesse a ampu-
tação” (fl. 53, sem grifo no orig i nal).

Vis to o de po i men to no seu to -
do, não se po de dar às úl ti mas as ser ti -
vas do re cor ri do o al can ce que lhe
pre ten de em pres tar o ape lo, qual se -

ja ,  de que te r ia  ha v i  do o
re co nhe ci men to de que o pro ce di men -
to foi pre ci pi ta do.

Bas ta uma sim ples le i tu ra pa ra
se cons ta tar a iro nia de tal afir ma ção.
Ora, no afã de mi ni mi zar o so fri men to
de seu pa ci en te, su pri mí vel ape nas
por pro ce di men to ci rúr gi co, agi li zou-o
sem ma is de lon gas. No en tan to, sua
ime di a ta atu a ção aca bou, por vi as
trans ver sas, por lhe tra zer o dis sa bor
de ter que en fren tar um pro ces so ju di -
ci al. Afir ma que “Se se guis se o pro ce -
di men to dos gran des hos pi ta is, a fa -
mí lia iria im plo rar pa ra que fi zes se a
am pu ta ção”, em cla ra alu são à pre cá -
ria si tu a ção dos do en tes que se en -
con tram nes sas ins ti tu i ções, mu i tas
ve zes lar ga dos em ma cas ao to tal
aban do no.

De outra parte, os depoimentos 
prestados por Marlene Paulo de Almei- 
da e Jorge José Cardoso foram ade-
quadamente sopesados pelo Julga-
dor. Como assevera a própria apelan-
te, ambos podiam apenas “dizer o que 
de fato ocorreu, ou seja, como acon-
teciam as consultas e como se com-
portou o paciente após a amputa-
ção...” (fl. 194). Não tinham, contudo,
a menor condição, com a permissa
venia, de apontar o grau de enfer-
midade apresentado, tampouco qual a 
perna que deveria efetivamente ser
extirpada, questões essenciais para o
correto deslinde da quaestio juris.

A per sis tên cia do qua dro do lo -
ro so se de ve, cer ta men te, às precá-
rias con di ções do en fer mo, ten do o Dr. 
Sér gio ates ta do quão de li ca da era a
sua sa ú de, com pro me ti da por di ver -
sos pro ble mas, e não só pe la mo lés tia 
que apre sen ta va em seu mem bro in fe -
ri or. De se di zer, ain da, que sua ca pa -
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ci da de de co mu ni ca ção apre sen ta -
va-se bas tan te com pro me ti da, sen do
im pos sí vel pre ci sar que as do res pro -
vi nham, efe ti va men te, da per na es -
quer da.

Fi nal men te, não se po de des -
pre zar o fa to de que a fi lha do fa le ci do
au to ri zou ex pres sa men te a am pu ta -
ção da per na di re i ta, con for me do cu -
men to de fl. 28, bem co mo a po si ção
do dig no Pro mo tor de Jus ti ça, que
pug nou pe lo ar qui va men to do in qué ri -
to po li ci al, ma ni fes ta ção es ta aca ta da
pe lo MM. Ju iz.

Enfim, te nho co mo bas tan te
cla ra a to tal au sên cia de ele men tos
pro ba tó ri os que evi den ci em con du ta
cul po sa por par te do re cor ri do. Via de
con se qüên cia, o ple i to ini ci al es ta va
mes mo fa da do ao in su ces so.

E nes se pon to, fa ço mi nhas as
pa la vras do no bre Jul ga dor, que res -
sal va com pro pri e da de:

“Espan ca da a au sên cia de cul -
pa do réu, que por si só já con du zi ria à 
im pro ce dên cia do pe di do, é im por tan -
te res sal tar que o fa to ge ra dor da in -
de ni za ção pe los da nos pa tri mo ni a is
se ria a mor te do pa ci en te e tal even to
não foi atre la do ao pro ce di men to ci -
rúr gi co em ne nhum mo men to, ou se ja, 
não se dis se que a mor te de João For -
tu li no acon te ceu em de cor rên cia da
am pu ta ção e nem se ten tou fa zer pro -
va em tal sen ti do.

“Qu al, en tão, o mo ti vo de pe dir
pen são men sal vi ta lí cia e res sar ci -
men to pe las des pe sas de fu ne ral.

“(...).

“De toda forma, foi melhor
produzir a prova, examinar o mérito e
deixar claro que nenhuma responsa-
bilidade pode ser carreada ao médico

Levi Grandi e muito menos ao Dr. Eros
Alfredo Jahn, que já fora excluído da
lide como parte passiva ilegítima” (sem 
grifo no orig i nal).

Por der ra de i ro, ano to que no
con tex to atu al, em que a so ci e da de
em ge ral es tá ca da vez ma is exi gen te
e cons ci en te de se us di re i tos, é na tu -
ral o in cre men to do nú me ro de de -
man das ju di ci a is ver san do so bre a
res pon sa bi li da de mé di ca. Escre ve Lu -
zia Cha ves Vi e i ra, em ar ti go in ti tu la do
de “Res pon sa bi li da de Ci vil Mé di ca”
(Ju ris Sín te se 19/99), que “a mí dia
tem fa vo re ci do es te ti po de com por ta -
men to; os me i os de co mu ni ca ção têm
di vul ga do er ros, fal tas e até cri mes de
mé di cos, de for ma sen sa ci o na lis ta,
cri an do um sen ti men to ne ga ti vo, por
par te da po pu la ção, ba se a do na idéia
de que exis te uma ‘má fia de bran co’,
que só de se ja en ri que cer à mar gem
de qual quer pre o cu pa ção éti ca ou de
res pe i to à lei”, des ta can do que “o er ro
pre su mi do é uma das acu sa ções ma is 
fre qüen tes”, ca so, cer ta men te, dos
au tos.

Por es sa for ma, vo to pe lo des -
pro vi men to.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
a Câ ma ra de ci diu, por vo ta ção unâ ni -
me, des pro ver o re cur so.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor o Exmo. Sr. Des. Ma zo -
ni Fer re i ra.

Florianópolis, 25 de junho de 2001.
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Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te com vo to;

Van der lei Ro mer,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.010894-5, DE BLUMENAU

Re la tor: Des. Vanderlei Romer

Dano mo ral. Ne gli gên cia do ban co com pro va da. De vo lu ção
de che ques sus ta dos pelo cli en te em ra zão de fur to, por mo ti vo di ver -
so: in su fi ciên cia de fun dos. Ofen di do que se vê ca rac te ri za do como
mau pa ga dor. Ofen sa à ima gem evi den te. De mons tra ção da re per -
cus são pa tri mo ni al dis pen sá vel. Admis si bi li da de da re pa ra bi li da de
da le são apa tri mo ni al pura. Pre ce den tes.

“Para a in de ni za ção por dano mo ral, não é de exi gir-se a re -

per cus são, o re fle xo pa tri mo ni al, com o que, a ri gor, se re pa ra ria o

dano eco nô mi co in di re to. Dis sí dio ju ris pru den ci al su pe ra do” (STJ

– REsp n. 64.699-5/RO — 3ª T. — Rel. Min. Cos ta Le i te — DJU

16/3/1998).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.010894-5, da comarca de Blumenau 
(2ª Vara), em que é apelante Banco
Boavista S.A., sendo apelado Levi
Sens:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar
pro vi men to ao re cur so.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Le vi Sens de fla grou ação de in -
de ni za ção por da no mo ral con tra o
Ban co Bo a vis ta S.A., ex pon do que
em 5/6/97 sua es po sa ex tra vi ou do is
ta lo ná ri os de che ques. Dis se que no

dia ime di a ta men te pos te ri or di ri giu-se
à agên cia lo cal do réu in for man do o
ocor ri do e re que ren do a sus ta ção das
cár tu las de ns. 773863 a 773897.

Ocor re que no pe río do com -
preen di do en tre 11/6/97 a 22/7/97,
al guns dos re fe ri dos che ques fo ram
de po sita dos por ter ce i ros e de bi ta dos
em sua con ta cor ren te, ten do a par te
ex ad versa efe tu a do seu re gu lar pa ga -
men to, a des pe i to do ato sus ta tó rio.

Ressaltou que, a pos te ri ori, ela
estornou os lançamentos levados a
débito, creditando os valores corres-
pondentes em sua conta. Até então,
gizou, não havia sofrido nenhum pre-
juízo, situação esta que veio a sofrer
profunda modificação com a devolu-
ção equivocada do primeiro cheque,
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de n. 719869, por insuficiência de
fundos, o que não correspondia à
realidade. 

Acres ceu que até o mês de ju -
nho de 1997, uma “sa ra i va da de che -
ques se us” fo ram in de vi da men te de -
vol vi dos pe lo mes mo mo ti vo, sen do
que em 20/6/97 o su pli ca do efe tu ou a
de vo lu ção de tí tu lo que não ha via si do 
sus ta do, mal gra do o te nha fe i to sob
es sa jus ti fi ca ti va. E co mo se não bas -
tas se, de bi tou o res pec ti vo va lor em
sua con ta cor ren te, co mo se efe ti va -
men te o ti ves se pa go. Daí a sua sur -
pre sa ao ser con ta ta do pe la em pre sa
cre do ra, que afir ma va não ter re ce bi -
do a im por tân cia, en quan to que pa ra
ele, de pos se do de mons tra ti vo de
mo vi men ta ção de sua con ta cor ren te,
tal te ria ocor ri do.

Nar rou que di ri mi da a con tro -
vér sia por me io do en vio da có pia, via
fax, do mal fa da do che que, di ri giu-se à 
agên cia ban cá ria, on de re ce beu tra ta -
men to as saz des cor tês. Aca bou, con -
tu do, por re ce ber um do cu men to de
cré di to a fim de sal dar o dé bi to.

Afirmando que sua imagem pú- 
blica restou maculada, e frisando que
o requerido, malgrado tenha-se com-
prometido a fornecer as devidas retra- 
tações aos credores dos cheques
incorretamente devolvidos, não o fez.
Pugnou pela procedência do pedido a
fim de condenar a parte ex adversa a
lhe pagar uma indenização, à guisa
de danos morais, a ser arbitrada ju di -
cialmente. 

Citado, o réu ofereceu contes-
tação, argüindo, em preliminar, nuli-
dade da citação, pois efetivada na
pessoa de seu gerente, em fla grante
ofensa ao disposto no art. 247 do
CPC, e inépcia da inicial, porque não

especificado o valor do quan tum
indenizatório postulado.

In me ri tis aven tou que é o pró -
prio au tor o pri me i ro a re co nhe cer que
to das as ir re gu la ri da des aponta das fo -
ram de vi da men te sa na das, não se co -
gi tan do de pre ju í zo. Re fe riu no to can te
ao che que de vol vi do pe lo mo ti vo 28 —
sus ta ção — que o es paço des ti na do
ao ca rim bo de mons trati vo da de vo lu -
ção apre sen ta ra su ra, ca ben do in da -
gar se re al men te foi de vol vi do por tal
ra zão. Pon de rou, tam bém, que não há 
pro va efe ti va do da no, ou se ja, ine xis -
te com pro va ção in con cre to de qual -
quer re fle xo pa tri mo ni al ou mo ral co -
mo con se qüên cia ime di a ta do fa to. E
ma is, que é evi den te a pre ten são do
con tes ta do de se lo cu ple tar às su as
cus tas.

Impug na dos os ter mos da pe ça 
de fen si va, o MM. Ju iz a quo hou ve por 
bem jul gar an te ci pa da men te a li de pa -
ra aco lher o pe di do ina u gu ral, res tan -
do o ven ci do con de na do a pa gar
quan tia cor res pon den te a 50 (cin -
qüen ta) sa lá ri os mí ni mos, acres ci da
de ju ros mo ra tó ri os a con tar da ci ta -
ção.

A tem po e mo do re cor reu o
ven ci do, re e di tan do a ar gu men ta ção
an te ri or e acres cen do que o va lor in -
de ni za tó rio é ex ces si vo. Re me ten -
do-se à Lei n. 5.250/67 e a jul ga dos
pá tri os cla mou pe la re for ma da sen -
ten tia de ma ne i ra que o im por te de
res sar ci men to não ul tra pas se 20 (vin -
te) sa lá ri os mí ni mos.

Inti ma do, o au tor apre sen tou
con tra-ra zões.

Após, al ça ram os au tos a es ta
Ca sa de Jus ti ça.

É, no es sen ci al, o re la tó rio.
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II — Voto

Ante a manifesta procedência
da actio, não há como se prover o
apelo.

É facilmente aferível o nexo de
causalidade en tre a conduta da insti-
tuição bancária e o resultado danoso.
A própria apelante reconhece seu
equívoco ao efetuar a devolução de
cheques por alínea incorreta. Busca,
apenas, atenuar, ou mesmo se eximir
de sua responsabilidade, ao frágil
argumento de que “diligenciou no
sentido de evitar pagamentos inde-
vidos de cheques, promovendo todas
as regularizações que se fizeram ne-
cessárias” (fl. 131).

For ço so re co nhe cer que não
hou ve o pa ga men to, o que ocor reu, is -
so sim, foi a de vo lu ção dos mal fa da -
dos che ques, por au sên cia de fun dos, 
quan do o cor re to se ria que o fos sem
pe lo mo ti vo 25 — sus ta ção.

Obvi a men te que exis te uma
gran de di fe ren ça en tre am bos. 

O pri me i ro pres su põe pu ra e
sim ples men te a emis são da or dem de
pa ga men to sem que o de ve dor pu -
des se efe ti va men te sa tis fa zê-la, le -
van do o cre dor, ao me nos num pri me i -
ro mo men to, a pôr em xe que a sua
con du ta. Esti mu la cer ta men te os be -
ne fi ciá ri os à co bran ça de pron to.

Ine gá vel que a sus ta ção tam -
bém sus ci ta tal es pé cie de dú vi da,
mas o ju í zo de va lor ne ga ti vo não nas -
ce de pron to, ha ven do, a prin cí pio,
uma in da ga ção do por quê da ati tu de
de emi ten te do che que.

Não bas tas se o Ban co ter as -
sim agi do, em con du ta que en se ja in -
dis cu tí vel le si vi da de apa tri mo ni al,
com pen sou tí tu lo sem que o cre dor —

Insti tu to Bra si le i ro de De sen vol vi men -
to Empre sa ri al — re ce bes se o cré di to, 
que so men te ve io a se con su mar dez
di as de po is por or dem de pa ga men to.

Bem ob ser va o Dr. New ton Jan -
ke, cul to Sen ten ci an te, que: 

“A pri me i ra co i sa que pre ci sa
ser di ta e fi car as sen ta da, co mo in con -
tro ver sa, é que o réu, em ne nhum mo -
men to, ques ti o nou a de vo lu ção e o
não pa ga men to de se te che ques emi -
ti dos pe lo au tor, em bo ra sua con ta
cor ren te des fru tas se da ne ces sá ria
pro vi são de fun dos.

“Ou tro pon to in dis cu tí vel é que
não po de ser es ta be le ci da qual quer
re la ção ou vin cu la ção en tre o fur to ou
ex tra vio dos do is ta lo ná ri os do re que -
ren te, ocor ri do em 5/6/97, com a de vo -
lu ção e o não pa ga men to dos che ques 
nos me ses de mar ço e abril da que le
ano. Co mo aque le fa to ocor reu bem
an tes, não se com pre en de e não se
po de en con trar qual quer jus ti fi ca ti va
pla u sí vel pa ra o inu si ta do pro ce di -
men to do re que ri do em de i xar de fa zer 
o pa ga men to de se is che ques emi ti -
dos pe lo au tor, sob a ale ga ção de que
não pos su íam fun dos.

“Inu si ta do tam bém o que se su -
ce deu com o che que acos ta do à fl. 42. 
O de mons tra ti vo acos ta do à fl. 50 re -
ve la que o tí tu lo foi com pen sa do, mas, 
a des pe i to dis so, o cre dor, Insti tu to Bra -
si le i ro de De sen vol vi men to Empre sa -
ri al, não foi aqui nho a do com o cor res -
pon den te cré di to, o que so men te ve io
a acon te cer dez di as de po is, atra vés
da or dem es tam pa da à fl. 43. Irre le -
van te, po is, sa ber qual o mo ti vo in vo -
ca do pa ra de vol ver o tí tu lo por que o
que im por ta é que, a des pe i to da com -
pen sa ção, o seu va lor não foi pa go a
quem de di re i to.
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“Está cla ro, po is, que o réu pra -
ti cou uma su ces são de tra pa lha das
que, em bo ra não te nham tra zi do con -
se qüên ci as pa tri mo ni a is da no sas,
acar re ta ram pa ra o au tor não só me -
ros abor re ci men tos, mas tam bém
mal tra ta ram a ima gem, a cre di bi li da de 
e a au to-es ti ma do re que ren te, con tra
quem ja ma is pe sou qual quer ti po de
res tri ção.

“É ób vio que to das aque las
pes so as que eram cre do ras dos che -
ques e que os re ce be ram de vol ta do
ban co, no mí ni mo co lo ca ram sob sus -
pe i ta a hon ra dez do au tor. Por ou tras
e cru as pa la vras, da no i te pa ra o dia
ele pas sou a ser en ca ra do co mo um
‘pi ca re ta’ ou ‘es te li o na tá rio’.

“Evi den te men te que quem, in -
jus ti fi ca da men te, dá en se jo a es te ti po 
de acon te ci men to não po de es ca par
im pu ne. Inde pen den te men te da exis -
tên cia de even tu a is pre ju í zos mate-
riais, a sua con du ta cul po sa ren de es -
pa ço à in de ni za ção por da no mo ral...”.

Por es sa for ma, é evi den te que
a ima gem do ape la do res tou atin gi da,
na me di da que se viu ca rac te ri za do
co mo mau pa ga dor ou mes mo in cur so 
em ilí ci to pe nal.

Ademais, a circunstância de a
instituição financeira ter regularizado
posteriormente a situação em nada
altera o presente quadro, como de -
monstra o escólio de Vilson Rodrigues 
Alves, estampado em Responsabili-
dade Civil dos Estabelecimentos Ban- 
cários (São Paulo, Book seller, 1997,
pág. 197), mu ta tis mu tan dis:

“Afir mar-se que o des fa zi men to 
pos te ri or do in ci den te, com a re ti ra da
do no me da pes soa des se rol, ace i ta -
ção do che que e for ne ci men to de
ates ta dos de boa con du ta ou que por

eles pos sa va ler é não con si de rar a di -
men são ín ti ma do ser hu ma no.

“É mais, é desconsiderar que
toda pessoa tem direito à incolumi-
dade a pri ori de seus direitos, in clu -
sive e notadamente os direitos de
personalidade, pouco ou nada valen-
do remédios a pos te ri ori, quando já
instalado o mal evitável, não fosse a
incúria, a negligência, o desrespeito, o
menoscabo” (pág. 197).

Enfa ti ze-se que é in co gi tá vel o
afas ta men to da pre ten são exor di al
pe lo fa to de não ha ver pro va de re fle -
xos na es fe ra pa tri mo ni al. 

Dou tri na e ju ris pru dên cia, ho di er -
na men te, pro cla mam ser per fe i ta men -
te ad mis sí vel a re pa ra ção pe cu niá ria
do so fri men to mo ral, mes mo na au -
sên cia de efe i tos le si vos ma te ri a is.

Ano ta o já ci ta do Vil son Ro dri -
gues Alves:

“Na ju ris pru dên cia co lhem-se
pre ce den tes em que se jul gou pe la
inin de ni za bi li da de do da no pu ra men te 
mo ral.

“Acór dão do egré gio Tri bu nal
de Jus ti ça do Esta do do Pa ra ná, e. g.,
ma ni fes tou que o da no mo ral, pa ra ser 
in de ni zá vel, de ve pro du zir re fle xos no
pa tri mô nio de quem o te nha so fri do.

“Da mes ma for ma, acór dão do
egré gio Pri me i ro Tri bu nal de Alça da
Ci vil do Esta do de São Pa u lo, em que
se afir mou não ser ad mis sí vel que os
so fri men tos mo ra is dê em lu gar a re pa -
ra ção pe cu niá ria se de les não de cor re 
qual quer da no ma te ri al.

“To da via, cum pre de pla no afas -
tar-se es sa te o ria, da só in de ni za bi li da -
de do da no mo ral de efe i tos le si vos pa -
tri mo ni a is, por que is so na da ma is é do
que, nou tras pa la vras, afir mar-se a só
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in de ni za bi li da de do da no pa tri mo ni al,
sem pre ju í zo de pro pug nar-se pe la ir re -
pa ra bi li da de de da nos ca u sa dos por
con du tas de mo lés tia à es fe ra ju rí di ca
do le sa do” (ob. cit, pág. 123, sem gri fo
no ori gi nal).

E ma is adi an te, des ta ca o fes -
te ja do dou tri na dor:

“...a verdade é que, além de
também não haver nenhuma regra
jurídica que pré-exclua a repara-
bilidade do dano moral, na própria
Constituição Fed eral de 1988 não se
fez discrime quanto à indenizabilidade 
do dano moral puro, como se pode
observar no art. 5º, incisos V e X” (in
pág. 125).

E dos ana is ju ris pru den ci a is, ci -
ta-se:

“Da no mo ral — Ofen sa à hon -
ra. Impren sa. Pa ra a in de ni za ção por
da no mo ral, não é de exi gir-se a re -
per cus são, o re fle xo pa tri mo ni al, com
o que, a ri gor, se re pa ra ria o da no
eco nô mi co in di re to. Dis sí dio ju ris pru -
den ci al su pe ra do” (STJ – REsp n.
64.699-5—RO — 3ª T. — Rel. Min.
Cos ta Le i te — DJU 16/3/1998).

“Inde ni za ção. Res pon sa bi li da -
de ci vil. Esta be le ci men to ban cá rio. Da -
no mo ral. Ocor rên cia. Che que in de vi -
da men te de vol vi do. Des ne ces si da de
de com pro va ção do re fle xo ma te ri al.
Re cu sa, ade ma is, em for ne cer car ta
de re tra ta ção. Ver ba de vi da. Arti go 5º,
in ci so X, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca. 
Re cur so pro vi do” (TJSP, ACV n.
113.554, rel. Des. Jo sé Osó rio).

Insurgiu-se o réu, também, con -
tra o quan tum fixado a título de
indenização, ao argumento de que ele 
é desproporcional à extensão do
dano.

 É sa bi do que a quan ti fi ca ção
da re pa ra ção de tal na tu re za é sem pre 
tor men to sa, da da a sub je ti vi da de que
lhe é ca rac te rís ti ca.

A boa dou tri na vem es ta be le -
cen do cer tos pa râ me tros a se rem ob -
ser va dos quan do do ar bi tra men to. 

Car los Alber to Bit tar con sig na
que “di an te da es que ma ti za ção atu al
da te o ria em de ba te, são con fe ri dos
am plos po de res ao ju iz pa ra de fi ni ção
da for ma e da ex ten são da re pa ra ção
ca bí vel, em con so nân cia, aliás, com a
pró pria na tu re za das fun ções que
exer ce no pro ces so ci vil (CPC, arts.
125 e 126). Com efe i to, co mo jul ga dor
e di ri gen te do pro ces so, po de o ma -
gis tra do ter co nhe ci men to di re to das
par tes, dos fa tos e das res pec ti vas cir -
cuns tân ci as, ha bi li tan do-as, as sim, à
luz do di re i to apli cá vel, a de fi nir de
mo do ma is ade qua do, a re pa ra ção
de vi da no ca so con cre to” (Re pa ra ção
ci vil por da nos mo ra is, RT, 1993,
págs. 205/6). 

Ma is à fren te, en fa ti za que “a
in de ni za ção por da nos mo ra is de ve
tra du zir-se em mon tan te que re pre -
sen te ad ver tên cia ao le san te e à so-
ciedade de que se não se ace i ta o
com por ta men to as su mi do, ou o even -
to le si vo ad vin do. Con subs tan cia-se,
por tan to, em im por tân cia com pa tí vel
com o vul to dos in te res ses em con fli -
to, re fle tin do-se, de mo do ex pres so,
no pa tri mô nio do le san te, a fim de que
sin ta, efe ti va men te, a res pos ta da or -
dem ju rí di ca aos efe i tos do re sul ta do
le si vo pro du zi do. De ve, po is, ser
quan tia eco no mi ca men te sig ni fi ca ti va, 
em ra zão das po ten ci a li da des do pa -
tri mô nio do le san te” (pág. 220).
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So bre pon do ta is di re tri zes à es -
pé cie, re pu to ra zoá vel o va lor in de ni -
za tó rio. Con quan to fe liz men te o au tor
não te nha si do ins cri to nos ca das tros
dos ór gãos de pro te ção ao cré di to, é
ir re fu tá vel que so bre ele pe sou in jus -
ta men te a pe cha de mau pa ga dor por
ato gri tan te men te ne gli gen te do re cor -
ren te que não ape nas uma, mas vá-
rias ve zes, in cor reu em er ro, quer por -
que lan çou alí nea in cor re ta nos che -
ques, quer por que de bi tou va lor na
con ta cor ren te do cli en te, sem, con tu -
do, pa gá-lo.

O re i te ra men to da con du ta im -
pru den te exi ge pu ni ção ex pres si va.
Não po de ser de tal mon ta, to da via,
que per mi ta o en ri que ci men to ilí ci to
do ofen di do. Va le des ta car, ou tros -
sim, que es te úl ti mo é re pre sen tan te
co mer ci al, pro fis são es ta em que o
bom no me re ves te-se de sig ni fi ca ti va
im por tân cia pa ra a con cre ti za ção dos
ne gó ci os.

Bem por isso, repito, deve sub-
sistir a importância determinada na
sententia.

No en tan to, por de ci são do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral res tou obs ta -
da a fi xa ção da re pa ra ção do da no

mo ral com vin cu la ção ao sa lá rio mí ni -
mo, por quan to ex pres sa men te ve da -
da pe lo art. 7º, inc. IV, da Car ta Po lí ti -
ca. De ve, po is, o va lor ser con ver ti do
pa ra a mo e da cor ren te por oca sião do
pa ga men to, con si de ra do o sa lá rio mí -
ni mo vi gen te na da ta da de ci são sin gu -
lar.

Nes ses ter mos, fi ca des pro vi do 
o re cur so.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
a Câ ma ra de ci diu, por vo ta ção unâ ni -
me, des pro ver o re cur so.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Ma -
zo ni Fer re i ra.

Florianópolis, 25 de junho de 2001.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te com vo to;

Van der lei Ro mer,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 00.009207-0, DE JOAÇABA

Re la tor: Des. Vanderlei Romer

Direito processual civil e do consumidor. Julgamento
antecipado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença ul tra
petita. Redução aos limites do pedido. Petição inicial. Requisitos.
Causa de pedir. Ausência. Inépcia. Reconhecimento pos te rior. Vício
do produto. Veículo. “Quebra de mo tor”. Simples substituição de
peças. Depreciação do bem evidente. Substituição do veículo
inarredável.
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I — Não há cer ce a men to de de fe sa pela não pro du ção de pro -
va inú til ao des lin de da con tro vér sia.

II — Não se anula a sentença ul tra petita; an tes se a reduz aos
limites do pedido. Utile per in utile non vitiatur.

III — O CPC ado tou a te o ria da subs tan ci a ção da ca u sa de
pe dir, pela qual os fa tos dão su por te ao pe di do, pois eles cons ti tu em
e de les emer ge a re la ção ju rí di ca da qual de cor re a con clu são pre -
ten di da. A pe ti ção ini ci al de ve rá, en tão, declinar os fun da men tos fá -
ti cos — a ca u sa de pe dir re mo ta — e os fun da men tos ju rí di cos — a
ca u sa de pe dir pró xi ma –ap tos a aba li zar o pe di do for mu la do.

IV — É inep ta a pe ti ção ini ci al quan do ao pe di do não pre ce de
a de cli na ção da cor res pon den te ca u sa de pe dir.

V — As ca u sas con du to ras do in de fe ri men to da pe ti ção ini-
cial, por cons ti tu í rem ma té ria de or dem pú bli ca e in fec ta rem a re la -
ção ju rí di ca pro ces su al em toda sua ex ten são, não são aco ber ta das
pelo man to da pre clu são, pelo que a sua não cons ta ta ção pelo juiz
sin gu lar no mo men to pró prio não im pe de o seu re co nhe ci men to em
opor tu ni da de pos te ri or.

VI — A teor do § 3º do art. 18 do CDC, ain da que o ví cio do
pro du to seja sa na do no pra zo le gal a tan to con ce di do, pode o
consumidor  fazer uso ime di a to das  alternativas previstas  nos
incisos do § 1º des te dis po si ti vo quan do, em ra zão da ex ten são do ví -
cio, a subs ti tu i ção das par tes vi ci a das pu der com pro me ter a qua li -
da de ou ca rac te rís ti cas do pro du to, di mi nu ir-lhe o va lor ou se tra tar
de pro du to es sen ci al.

VII — É evi den te a des va lo ri za ção de ve í cu lo que, ad qui ri do

“zero qui lô me tro” e ava ri a do com me nos de um ano de uso, tem o

seu mo tor re pa ra do me di an te subs ti tu i ção de pe ças.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
00.009207-0, da comarca de Joaçaba,
em que é apelante Ford Brasil Ltda. e
apelado Edemar Gruber:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, por vo ta ção ma jo ri tá ria, re -
je i tar a pre li mi nar de cer ce a men to de

de fe sa e, por vo ta ção unâ ni me, dar pro -
vi men to par ci al ao re cur so. 

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Ede mar Gru ber pro pôs “ação
or di ná ria de subs ti tu i ção ou de vo lu ção 
do va lor de pro du to c/c per das e da -

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 239

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



nos” em fa ce de Ford Bra sil Ltda. afir -
man do que em 17/11/97 ad qui riu o ve -
í cu lo Ford Escort SW GLX; que em
16/10/98 re fe ri do ve í cu lo apre sen tou
pro ble mas me câ ni cos, ten do si do re -
bo ca do até a re ven da au to ri za da da
ci da de de Rio do Sul, on de se cons ta -
tou a “que bra do mo tor”; que a ofi ci na, 
cum prin do de ter mi na ção da ré, li mi -
tou-se a re pa rar o pro pul sor ava ri a do;
que, in con for ma do com a evi den te de -
pre ci a ção do ve í cu lo, so li ci tou à ré
sua subs ti tu i ção, no que não ob te ve
êxi to. Enten den do vi ci a do o pro du to
ad qui ri do, re cla mou a con de na ção da
ré “à subs ti tu i ção do ve í cu lo por ou tro
da mes ma es pé cie, por ofen sa ao art.
18 do CDC” ou a res ti tu i ção do pre ço
pa go, bem co mo ao pa ga men to de in -
de ni za ção pe lo pe río do em que fi cou
pri va do da uti li za ção do ve í cu lo.

Ci ta da, ofer tou a ré con tes ta -
ção ar güin do a inép cia da ini ci al quan -
to à in de ni za ção pre ten di da e re que -
ren do a de nun ci  a ção à l i  de da
dis tri bu i do ra res pon sá vel pe la ven da
do ve í cu lo; na es sên cia, ale gou que o
ve í cu lo do au tor “não pos sui ví cio al -
gum, po is as pe ças que apre sen ta ram 
pro ble mas fo ram subs ti tu í das por ou -
tras no vas, ori gi na is de fá bri ca” (fl. 67) 
em pra zo in fe ri or ao pre vis to no § 1º
do art. 18 do CDC, sen do in fun da dos
os te mo res de de pre ci a ção do bem e,
da mes ma for ma, a in de ni za ção ple i -
te a da por não ha ver “de mons tra ção
de pre ju í zo pa tri mo ni al con cre to em
de cor rên cia do tem po em que o ve í cu -
lo es te ve na con ces si o ná ria pa ra a fe i -
tu ra dos re pa ros” (fl. 72). Ter mi nou
por so li ci tar, “na re mo ta even tu a li da de 
de pro ce dên cia do pe di do” (fl. 73),
“se ja a subs ti tu i ção fe i ta por ve í cu lo
do mes mo ano e mo de lo e com a qui -
lo me tra gem apro xi ma da à do au to mó -

ve l  do au tor  ( . . . )  sob pe na de
en ri que ci men to in jus ti fi ca do” (fls.
73/74).

Ma lo gra da a ten ta ti va con ci li a tó -
ria, o Ju iz de Di re i to, com pon do an te ci -
pa da men te a con tro vér sia, após afas -
tar a de nun ci a ção à li de re cla ma da,
jul gou pro ce den tes os pe di dos for mu -
la dos pa ra con de nar a ré a subs ti tu ir o 
ve í cu lo por ou tro da mes ma es pécie ou 
a res ti tu ir o va lor pa go — à es co lha do
au tor —, ao pa ga men to de R$
2.925,00 (do is mil, no ve cen tos e vin te
e cin co re a is) re fe ren tes à in de ni za ção
pe lo tem po em que o au tor fi cou im -
pos si bi li ta do de uti li zar o ve í cu lo e, ain -
da, à sa tis fa ção dos en car gos su cum -
ben ci a is, ten do a sen ten ça si do
com ple men ta da com a re pe lên cia da
pre li mi nar de inép cia da ini ci al me di an -
te o par ci al aco lhi men to dos em bar gos
de de cla ra ção opos tos pe la ven ci da.

Irre sig na da, a ré in ter pôs re cur so 
de ape la ção bus can do o re co nhe ci -
men to da nu li da de da sen ten ça por cer -
ce a men to de de fe sa — pe la an te ci pa -
da com po si ção da li de — e por
ale ga do jul ga men to ul tra pe ti ta — já
que o au tor pe diu a de vo lu ção da
quan tia pa ga so men te se im pos sí vel a
subs ti tu i ção do ve í cu lo. Con clu iu re pri -
san do a pri mi ti va ar gu men ta ção e im -
pug nan do a fi xa ção da ver ba ad vo ca tí -
cia.

Hou ve con tra-ra zões.

É o re la tó rio.

II — Voto

O au tor re cla mou a subs ti tu i ção 
do ve í cu lo ad qui ri do por en ten der que
o re pa ro do mo tor ter mi nou por lhe de -
pre ci ar o va lor. As de cla ra ções emi ti -
das por co mer ci an tes de ve í cu los
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acos ta das às fls. 91/93 com pro vam tal 
as ser ti va. Des ne ces sá rio, en tão, pos -
su í rem aque les co mer ci an tes co nhe -
ci men to téc ni co so bre mo to res e, me -
nos ain da, pe rí cia a ser con cre ti za da
por ex per to ha bi li ta do em en ge nha ria
me câ ni ca já que não se per qui re acer -
ca da efi ciên cia do con ser to efe tu a do;
an tes se ale ga que tal con ser to, ain da
que efi ci en te, des va lo ri zou o ve í cu lo
do au tor. E tal cir cuns tân cia — a des -
va lo ri za ção ou não do ve í cu lo pe lo re -
pa ro do mo tor —, con ve nha mos, de ve 
ser es cla re ci da por co mer ci an tes, não 
por en ge nhe i ros. Bem por is so, po dia
e de via o Ju iz pro ce der ao jul ga men to
an te ci pa do da li de quer por ser co gen -
te o pre ce i to en cam pa do no art. 330,
quer por lhe im por o in ci so II do art.
125 ve lar pe la rá pi da so lu ção do li tí -
gio, quer por lhe co me ter o art. 130,
to dos do CPC, a in cum bên cia de in de -
fe rir as di li gên ci as inú te is.

Da mes ma for ma, não hou ve
cer ce a men to de de fe sa pe lo fa to de “a 
ape lan te não po der agra var de ins tru -
men to con tra os atos que obs ta ram
sua pro va” (fl. 157). Ora, o ato que
ale ga da men te “obs tou” a pro du ção
das pro vas re que ri das pe la ré foi a
sen ten ça, e da sen ten ça ela re cor reu,
pe lo que con fes so não con se guir vis -
lum brar agres são ao in ci so LV do art.
5º da CF.

Por ou tro vér ti ce, é efe ti va-
men te ul tra pe ti ta a sen ten ça pro fe ri da. 
De fa to, ten do o au tor for mu la do pe di -
dos sub si diá ri os al ter na ti vos, ten ci o -
nan do a res ti tu i ção do va lor pa go se e
so men te se im pos sí vel a subs ti tu i ção
do ve í cu lo, não po dia o Ju iz sin gu lar
lhe con ce der a fa cul da de de es co lha
en tre as apon ta das res ti tu i ção e subs -
ti tu i ção. A sen ten ça, con ce den do ma is
do que ha via si do re cla ma do, foi além

do pe di do ve i cu la do e ofen deu o mi le -
nar pr in cí  p io ro ma no pe lo qual
sen ten tia de bet es se con for mis li bel lo,
abra ça do pe los arts. 128 e 460, ca put,
do CPC. To da via, tal ví cio não pos sui o 
con dão de anu lar a sen ten ça, mas
ape nas o de a re du zir aos li mi tes do
pe di do, com a po da da pos si bi li da de
de es co lha ou tor ga da, já que, con so an -
te as si na la Arru da Alvim, “em no me do
prin cí pio do apro ve i ta men to ou da con -
ser va ção, a sen ten ça ul tra pe ti ta de ve
ser can ce la da ape nas no que ex ce da
ao pe di do” (Ma nu al de di re i to pro ces -
su al ci vil, vol. 2, 7ª ed., São Pa u lo, Edi -
to ra Re vis ta dos Tri bu na is, 2000, pág.
661). Uti le per inu ti le non vi ti a tur.

O CPC, ao exi gir em seu art.
282, in ci so III, in di que a pe ti ção ini ci al
“o fa to e os fun da men tos ju rí di cos do
pe di do”, ado tou a te o ria da subs tan-
ci a ção da ca u sa de pe dir — pe la qual
os fa tos dão su por te ao pe di do, po is
eles cons ti tu em e de les emer ge a re la -
ção ju rí di ca da qual de cor re a con clu -
são pre ten di da — em opo si ção à te o -
ria da in di vi du a ção da ca u sa de pe dir
— pe la qual a só afir ma ção de uma re -
la ção ju rí di ca es co ra ria o pe di do. A
pe ti ção ini ci al de ve rá, en tão, de cli nar
os fun da men tos fá ti cos — a ca u sa de
pe dir re mo ta — e os fun da men tos ju rí -
di cos — a ca u sa de pe dir pró xi ma —
ap tos a aba li za rem o pe di do for mu la -
do. Em ter mos co lo qui a is, cum pri rá ao 
au tor in di car, na pe ti ção ini ci al, o por -
quê de seu pe di do. E, na es pé cie, tal
não foi al can ça do por que o au tor de i -
xou de apon tar qua is os fun da men tos
fá ti cos e ju rí di cos do pe di do de per ce -
bi men to de “in de ni za ção pe lo lap so
tem po ral em que (...) fi cou pri va do da
uti li za ção do ve í cu lo” (fl. 7). Ora, quem 
pe de in de ni za ção o faz por ter ex pe ri-
men ta do um pre ju í zo, e de pre ju í zo,
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no par ti cu lar, não tra tou a ini ci al, pe lo
que es ta va a me re cer in de fe ri men to a
pe ça apre sen ta da, quan to à in de ni-
za ção pre ten di da, por ma ni fes ta
afron ta ao in ci so I do ca be ço do art.
295 do CPC, com bi na do com o in ci so
I de seu pa rá gra fo úni co. As ca u sas
con du to ras do in de fe ri men to da pe ti -
ção ini ci al, por cons ti tu í rem ma té ria
de or dem pú bli ca, e in fec ta rem a re la -
ção ju rí di ca pro ces su al em to da sua
ex ten são, não são aco ber ta das pe lo
man to da pre clu são, pe lo que a sua
não cons ta ta ção pe lo ju iz sin gu lar no
mo men to pró prio não im pe de o seu
re co nhe ci men to em opor tu ni da de
pos te ri or. Ape nas, por não se po der
in de fe rir al go que já foi de fe ri do, a ex -
tin ção do pro ces so sem jul ga men to
do mé ri to não de ve ser con cre ti za da
com es pe que no in ci so I do art. 267 do 
CPC, mas em câ non di ver so. Nes se
sen ti do, aliás, é a con clu são n. 23 do
VI ENTA, va za da nos se guin tes ter -
mos: “a cir cuns tân cia de não ter o ju iz
in de fe ri do li mi nar men te a ini ci al não o
im pe de de ex tin guir pos te ri or men te o
pro ces so” (apud The o to nio Ne grão,
Có di go de Pro ces so Ci vil e le gis la ção
pro ces su al em vi gor, 31ª ed., São Pa u -
lo, Sa ra i va, 2000, no ta 5 ao art. 295,
pág. 368). O in ci so IV do art. 267 do
CPC de termi na a ex tin ção do pro ces -
so quan do ve ri fi ca da a au sên cia de
pres su pos tos de sua cons ti tu i ção e
de sen vol vi men to vá li do e re gu lar,
sen do es tes di vi sa dos em sub je ti vos
— re la ci o na dos com os su je i tos pro -
ces su a is — e ob je ti vos — re la ci o na -
dos com a for ma pro ce di men tal e com 
a ine xistên cia de fa tos im pe di ti vos da
re gu lar cons ti tu i ção da re la ção ju rí di -
ca pro ces su al. E a não de cli na ção da
causa de pe dir, re qui si to in trín se co da 
pe ti ção ini ci al im pos to pe lo in ci so III

do art. 282 do CPC, con subs tan cia in -
du bi ta vel men te um fa to im pe di ti vo nos 
mol des dos aci ma men ci o na dos. Te -
nho co mo im po si ti va, en tão, a ex tin -
ção do pro ces so, no que per ti ne ao
pe di do de in de ni za ção.

Na es sên cia, do con ser to do mo -
tor do ve í cu lo do au tor, ad qui ri do “ze ro
qui lô me tro” e ava ri a do com me nos de
um ano de uso, aflo ra o seu di re i to de
ob ter a subs ti tu i ção ten ci o na da. Com
efe i to, con so an te o pre ce i tu a do no § 1º
do art. 18 do CDC, não sa na do o ví cio
no pra zo má xi mo de trin ta di as, po de o
con su mi dor exi gir “I — a subs ti tu i ção do 
pro du to por ou tro da mes ma es pé cie,
em per fe i tas con di ções de uso; II — a
res ti tu i ção ime di a ta da quan tia pa ga,
mo ne ta ri a men te atu a li za da, sem pre ju í -
zo de even tu a is per das e da nos; III — o
aba ti men to pro por ci o nal do pre ço”,
com ple men tan do o seu § 3º po der o
con su mi dor “fa zer uso ime di a to das al -
ter na ti vas do § 1º (...) sem pre que, em
ra zão da ex ten são do ví cio, a subs ti tu i -
ção das par tes vi ci a das pu der com pro -
me ter a qua li da de ou ca rac te rís ti cas do
pro du to, di mi nu ir-lhe o va lor ou se tra tar 
de pro du to es sen ci al”. Ora, é evi den te
— evi dên cia es ta cor ro bo ra da pe las de -
cla ra ções de fls. 91/93 — que o con ser -
to do mo tor des va lo ri za so bre ma ne i ra o 
ve í cu lo, pe lo que po dia o au tor “fa zer
uso ime di a to das al ter na ti vas do § 1º”
in de pen den te men te da sa na ção ou não 
do ví cio no pra zo le gal a tan to con ce di -
do. Em es có lio que se amol da com per -
fe i ção à con jun tu ra dos au tos, as sim se
pro nun cia Zel mo De na ri:

“A pre vi são de pra zo le gal de
ga ran tia não ini be que, por ini ci a ti va
do con su mi dor, se jam aci o na dos os
me ca nis mos dis jun ti vos de re pa ra ção
pre vis tos no § 1º do art. 18.
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 “Isto ocor re rá, nos ter mos do
§ 3º, sem pre que, em ra zão da ex ten -
são do ví cio, a subs ti tu i ção das par tes
vi ci a das pu der com pro me ter as qua li -
da des es sen ci a is do pro du to, bem co -
mo di mi nu ir-lhe o va lor. A tí tu lo de ilus -
tra ção, a subs ti tu i ção do mo tor de um
ve í cu lo no vo, no pra zo de ga ran tia, por
ví cio de qua li da de, não se rá to le ra da
pe lo con su mi dor que po de rá de cli nar
da ga ran tia e exi gir, à sua es co lha, a
subs ti tu i ção in te gral do pro du to, a res ti -
tu i ção da quan tia pa ga ou o aba ti men to
do pre ço” (Ada Pel le gri ni Gri no ver... [et
al.], Có di go bra si le i ro de de fe sa do con -
su mi dor: co men ta do pe los au to res do
an tepro je to, Rio de Ja ne i ro, Fo ren se
Uni versi tá ria, 1998, pág. 171).

Fi nal men te, de co ta do do pro -
nun ci a men to com ba ti do o ca pí tu lo so -
bre o qual in ci di am os ho no rá ri os ad -
vo ca tí ci os, cum pre fi xá-los so bre a
par te re ma nes cen te por que, sen do
ver ba aces só ria, res ta afe ta da por
mo di fi ca ção da sen ten ça com re per-
cus são na su cum bên cia. Con si de-
ran do cu i dar a hi pó te se de sen ten ça
con de na tó ria, ar ca rá a ré — por ter o
au tor de ca í do de par te mí ni ma do pe -
di do — com os ho no rá ri os ad vo ca tí ci os
que fi xo, ob ser van do as di re tri zes di -
ta das pe las alí ne as a, b e c do § 3º do
art. 20, em 10% (dez por cen to) so bre
o va lor do ve í cu lo de vi do.

Em epí to me, dou pro vi men to
par ci al ao re cur so pa ra ex tin guir o pro -
ces so sem jul ga men to de mé ri to no
que per ti ne à in de ni za ção pre ten di da,
re ti rar do au tor a pos si bi li da de de es -
co lher en tre a res ti tu i ção do va lor pa go 
e a subs ti tu i ção do ve í cu lo e fi xar a
ver ba ad vo ca tí cia con for me aci ma ex -
pli ci ta do.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
a Câ ma ra de ci diu, por vo ta ção ma jo ri -
tá ria, re je i tar a pre li mi nar de cer ce a -
men to de de fe sa e, por vo ta ção unâ ni -
me, dar pro vi men to par ci al ao re cur so.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo to par ci al men te ven ci do, o
Exmo. Sr. Des. Ansel mo Ce rel lo e,
com vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des.
Ma zo ni Fer re i ra.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2001.

Ansel mo Ce rel lo,
Pre si den te;

Van der lei Ro mer,
Re la tor.

De cla ra ção de vo to ven ci do do
Exmo. Sr. Des. Ansel mo Ce rel lo

Dis sen ti da dou ta ma i o ria por
en ten der que ao jul gar an te ci pada -
men te a li de, o no bre Ma gis tra do mo -
no crá ti co cer ce ou o di re i to de de fe sa
da ape lan te.

Isso por que, com pul san do os
au tos, ve ri fi ca-se que a ape lan te, Ford 
Bra sil Ltda., em to das as opor tu nida -
des que te ve de ma ni fes tar-se nos au -
tos, an tes da pro la ta ção da sen ten ça
ver gas ta da, pro cla mou pe la pro du ção
da pro va pe ri ci al, se gun do se apa nha
de sua pe ça con tes ta tó ria — fls.
59/75; re que ri men to de fl. 104; ter mo
de au diên cia de fl. 111 e ma ni fes ta ção 
de fls. 118/120.

Ade ma is, a ques tão cin ge-se
em ma té ria emi nen te men te téc ni ca
que re fo ge às ra i as da sim ples afe ri ção 
por co mer ci an tes, de mandan do por is -
so, a re a li za ção da pro va pe ri ci al, tan -
tas ve zes ex pres sa men te re que ri da
pe la ape lan te e, a fi nal, ig no ra da pe la
ín cli ta sen ten ça ape la da e ago ra tam -
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bém pe la dou ta ma i o ria des te egré gio
ór gão fra cioná rio.

Enten do, ain da, a ne ces si da de
da re a li za ção da pro va re que ri da, co -
mo ho me na gem ao prin cí pio do con -
tra di tó rio e do de vi do pro ces so le gal,
con ti dos no art. 5º, in ci sos LV e
XXXV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ju ris pru dên cia tem-se ma ni-
fes ta do so bre o as sun to:

“O in de fe ri men to de pe rí cia,

opor tu na e fun da men ta da men te re -

que ri da, que se re ve la es sen ci al ao

des lin de da con tro vér sia pos ta em ju í -

zo im pli ca cer ce a men to de de fe sa. A

pe rí cia ju di ci al so men te po de ser dis -

pen sa da, com ba se no ar ti go 427 do

CPC, se não com pro me ter o con tra di -

tó rio, va le di zer, quan do am bas as par -

tes apre sen tam des de lo go ele men tos

de na tu re za téc ni ca pres ta di os a que o

ju iz for me a sua con vic ção. É a exege -

se que se im põe, po is, fo ra daí, se -

quer ha ve ria igual da de no tra ta men to

das par tes, que a lei pro ces su al man -

da ob ser var” (RSTJ 73/382).

Isso pos to, vo to pe lo aca ta-
men to da pre li mi nar de cer ce a men to
de de fe sa, com a con se qüen te cas sa -
ção da sen ten ça, dan do-se pros se gui -
men to ao fe i to, com a reali za ção da
pro va téc ni ca, in dispen sá vel à elu ci -
da ção da con trovér sia.

Essas as razões do dissenso.

Florianópolis, 29 de junho de 2001.

Ansel mo Ce rel lo

APELAÇÃO CÍVEL N. 97.000563-6, DE BLUMENAU

Re la tor: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz

Ação de re pa ra ção de da nos mo ra is — Lei de Impren sa —
Inser ção de clas si fi ca dos sem a de vi da ave ri gua ção da ori gem e ve -
ra ci da de de seu con te ú do tan to pela em pre sa ar re ca da do ra das pro -
pos tas quan to pela em pre sa jor na lís ti ca que ve i cu lou a no tí cia —
Cul pa ca rac te ri za da — Qu an tum in de ni za tó rio aci ma do ta ri fa do
pela Lei de Impren sa — Der ro ga ção, nes ta par te, pela Cons ti tu i ção
Fe de ral — Su cum bên cia re cí pro ca ine xis ten te — Va lor es ti ma ti vo
— Ape los des pro vi dos.

— Res ta rá con subs tan ci a do o de li to de in jú ria para os fins da
Lei de Impren sa e, con se qüen te men te, o dano mo ral a que a lei pro te -
ge quan do, por cul pa da em pre sa jor na lís ti ca, cons ta ta-se a in ser -
ção de ma té ria em jor nal de gran de cir cu la ção em que a ora
re que ren te su pos ta men te a te ria so li ci ta do nos clas si fi ca dos de no tí -
cia em que, por seu con te ú do, con clui tra tar-se de mu lher le vi a na e
de fá cil aces so a to dos os ti pos de pra ze res.
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— O de ver le gal de in de ni zar o dano mo ral in de pen de da per -
qui ri ção acer ca do ani mus do ofen sor. A nor ma ju rí di ca sa tis faz-se
com a sim ples ofen sa ou ca u sa ção, não ca ben do in da gar-se acer ca 
da in ten ção do agen te, aná li se, aliás, nem sem pre ne ces sá ria no pró -
prio sis te ma de de ter mi na ção de res pon sa bi li da de. Não se cura, por -
tan to, de ve ri fi car se es ta va, ou não, na co gi ta ção do agen te a
re a li za ção do re fle xo le si vo pro du zi do. Assim, sen do cons ta ta da a
con du ta le si va, ou de fi ni da ob je ti va men te a re per cus são ne ga ti va na 
es fe ra do le sa do, sur ge a obri ga ção de re pa rar o dano para o agen te.

— “A res pon sa bi li da de ta ri fa da da Lei de Impren sa não foi
re cep ci o na da pela Cons ti tu i ção de 1988, não se po den do ad mi tir, no 
tema, a in ter pre ta ção da lei con for me a Cons ti tu i ção” (REsp n.
153.512, Min. Sál vio de Fi gue i re do Te i xe i ra).

— Na quan ti fi ca ção va lo ra ti va do dano mo ral há que se ater a
um jogo de no ções, con si de ran do-se, de um lado, o ca rá ter im po si ti vo
de uma re pri men da ao in fra tor e, de ou tro, uma com pen sa ção jus ta à ví -
ti ma pelo dano su por ta do. Con si de ra-se, ade ma is, su pe ra do o modo
quan ti fi ca ti vo es ti pu la do pela Lei de Impren sa, já que o atu al nor ma ti vo 
cons ti tu ci o nal não abar cou a in de ni za ção ta ri fa da de ter mi na da pelo
re pres si vo le gal su pra. men ci o na do, não ne ces si tan do mais li mi tar-se
aos va lo res por ela im pos tos.

— “Aco lhi da a pre ten são pos ta em Ju í zo pela par te au to ra,

com a en tre ga da pres ta ção ju ris di ci o nal ob je ti va da, con quan to os

va lo res de fe ri dos não cor res pon dam exa ta men te àque les ple i te a dos,

não há que se co gi tar de su cum bên cia par ci al ca paz de au to ri zar a

con de na ção re cí pro ca e pro por ci o nal das cus tas e ho no rá ri os; ain da

mais quan do se tem que, em se tra tan do de in de ni za ção por da nos mo -

ra is e por ou tros da nos de ca rá ter ale a tó rio, o va lor ex pres so na peça

pre lu di al as su me a con di ção de me ra men te es ti ma ti vo” (Ape la ção Cí -

vel n. 98.012584-7, de São José. rel. Des. Trin da de dos San tos).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
97.000563-6, comarca da Blumenau
(2ª Vara), em que são apelantes e
apelados Maria Roseli de Andrade,
Jornal de Santa Catarina S.A., e Loja
Centro Anúncios e Publicações Ltda.:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar
pro vi men to aos re cur sos in ter pos tos.

Cus tas na for ma da lei.

Ma ria  Ro se li de Andra de in -
gres sou com ação de re pa ra ção de
da nos con tra Jor nal de San ta Ca ta ri na 
S.A., afir man do, em aper ta da sín te se,
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ter so fri do aba lo mo ral em de cor rên cia 
de anún cio ve i cu la do em jor nal de
pro pri e da de da ora re que ri da.

Sa l i  en tou que em da ta de
29/1/95, na par te dos clas si fi ca dos,
cons tou o se guin te anún cio: “Te nho
34 anos, pro cu ro par ce i ro que gos te
de aven tu ra pa ra me acom pa nhar em
jan ta res e to dos os ti pos de pra zer.
Con ta tos com Ro se (0478) 25-1521
— Rio do Sul”.

Afirmou trabalhar na mesma
instituição bancária por mais de 14
anos, e, em que pese se chamar Maria,
é conhecida por todos como Rose.

Apon tou que co me çou a re ce -
ber vá ri as li ga ções in de co ro sas e, por
me io de uma des tas li ga ções é que
ve io a sa ber do anún cio ve i cu la do nas 
fo lhas da ora re que ri da.

Afir mou a exis tên cia de ine gá -
vel pre ju í zo e cons tran gi men to que
afe ta ram, in clu si ve, sua vi da sen ti men -
tal, já que é mu lher sol te i ra, sa li en tan -
do que não au to ri zou tal ve i cu la ção,
sen do que, ao ten tar des co brir o au tor
de tal anún cio, foi in for ma da que se
tra ta va de anún cio fe i to por te le fo ne,
sem qual quer in dí cio de sua au to ria.

Pug nou, por fim, pe la in de ni za -
ção equi va len te a 2.000 sa lá ri os mí ni -
mos, an te a gra vi da de e a in ten si da de 
de cul pa por par te da ora re que ri da,
pug nan do pe lo jul ga men to pro ce den -
te do fe i to.

De vi da men te ci ta do, o re que ri do 
apre sen tou con tes ta ção, opor tu ni da de
em que, pre li mi narmen te, de nun ci ou à
li de o ven de dor do anún cio, Lo ja Cen -
tro Anún ci os e Pu bli ca ções, já que foi
es ta em pre sa quem in ter me di ou a ven -
da do pre sen te anún cio im pug na do pe -
la au to ra, bem co mo ile gi ti mi da de pas -
si va ad ca u sam e im pos si bi li da de

ju rí di ca de res pon sa bi li za ção ci vil da
em pre sa ré por da no mo ral por ven tu ra
so fri do pe lo fa to nar ra do.

No mé ri to, sa li en tou a ine xis tên -
cia de do lo ou mes mo cul pa, o que de -
mons tra a ine xis tên cia de ato ilí ci to, sa -
li en tan do acer ca da im pre vi si bi li da de do 
re sul ta do ora ocor ri do, pug nan do pe lo
jul ga men to im pro ce den te do ple i to.

Apre sen ta da im pug na ção à con -
tes ta ção, opor tu ni da de em que re cha -
çou a pre li mi nar de de nun ci a ção à li de,
já que ine xis ten te qual quer con tra to ou
obri ga ção de um ter ce i ro à in de ni zar  a
re que ri da, bem co mo, im pug nou to das
as de ma is pre li mi na res e ar gu men tos
es po sa dos na con tes ta ção.

Deferida a denunciação à lide,
ante os termos do art. 50 da Lei n.
5.250/67, em que, devidamente
citada, contestou o feito, assumindo a
responsabilização pelo agenciamento
da publ icação do anúncio em
discussão, isso por meio de telefo-
nema dado por uma pessoa que se
autodenominou Maria Roseli  de
Andrade, salientando que a rotina
que, normalmente fazia acerca de
averiguação de intenção das propos-
tas, não foi observada, já que “deixou
de confirmar o pedido, por entender,
in casu, desnecessário”.

Afir mou que o jor nal não es tá
obri ga do a pu bli car tu do o que lhe é
en vi a do, po den do ve tar o que en ten -
der con ve ni en te. Apon tou que o res -
pon sá vel pe la in ser ção da no tí cia no
pe rió di co é que de ve rá ser res pon sa -
bi li za do por es se ato, não o jor nal ou a 
cor re to ra.

Sa li en tou que exa cer ba do o pe -
di do de in de ni za ção, já que a no ta foi
in se ri da na par te me nos li da do jor nal,
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os clas si fi ca dos, com pú bli co es pe cí fi -
co pa ra “aven tu ra amo ro sa”.

Infor mou, ain da, que a au to ra
res tou trans fe ri da da agên cia de Rio
do Sul pa ra a de Ja ra guá do Sul, di mi -
nu in do seu “vas to cam po de re la -
ções”, pug nan do pe lo jul ga men to im -
pro ce den te do fe i to.

Ofertada impugnação à contes- 
tação da denunciada pela autora,
sendo certificado o transcurso in albis
do denunciado para dele se manifes-
tar.

Sen ten ci an do o fe i to, o dou to
To ga do mo no crá ti co jul gou pro ce den -
te a ação, con de nan do o re que ri do a
pa gar à au to ra, a tí tu lo de da nos mo -
ra is, a im por tân cia de cem sa lá ri os mí -
ni mos, acres ci da de ju ros mo ra tó ri os
des de a ci ta ção e de ho no rá ri os ad vo -
ca tí ci os fi xa dos em 20% so bre o mes -
mo quan tum, bem co mo, em re gres -
so, con de nar o réu de nun ci a do ao
pa ga men to da quan tia de sem bol sa da
pe la de nun ci an te.

Irre sig na da, Ma ria Ro se li de
Andra de in gres sou com re cur so de
ape la ção, pre ten den do, em sín te se, a
ma jo ra ção da con de na ção im pos ta,
pos tu lan do, após vas ta fun da men ta -
ção, pe la apli ca ção de in de ni za ção no 
pa ta mar de 2.000 sa lá ri os mí ni mos.

Igualmente irresignado, Jornal
de Santa Catarina S.A. apresentou
apelação apontando, por certo, os
mesmos argumentos esposados em
sua contestação, postulando pelo
julgamento improcedente do pleito e,
caso não seja este o entendimento, a
adequação ao delito de injúria, con-
forme apontado pela decisão a quo,
condenando-o ao patamar de 50 salá- 
rios mínimos.

Ape lou, tam bém, Lo ja Cen tro
Anún ci os  Pu bli ca ções Ltda., afir man -
do, pri me i ra men te, con de na ção em
su cum bên cia re cí pro ca, já que o pe di -
do foi for mu la do em pa ta mar de 2.000
sa lá ri os mí ni mos e ga nhos, ape nas,
100 sa lá ri os mí ni mos.

Asse ve rou, igual men te, que
não pos sui con di ções eco nô mi cas de
ar car com o pa ga men to da in de ni za -
ção im pos ta, já que é fir ma de pe que -
no por te de par cos re cur sos fi nan ce i -
ros, apon tan do, aliás, os mes mos
fun da men tos es po sa dos em sua con -
tes ta ção.

Por fim, pleiteou a reforma da
decisão a quo, para que impinja
sucumbência recíproca, bem como
redução da condenação imposta.

Apre sen ta das con tra-ra zões
aos re cur sos in ter pos tos, os au tos as -
cen de ram a es ta Su pe ri or Instân cia.

É o re la tó rio.

Tra tam-se de três re cur sos de
ape la ção in ter pos tos, tan to pe la re -
que ren te, re que ri do/de nun ci an te e de -
nun ci a da.

Pre ten de, em su ma, a re que-
ren te, a ma jo ra ção da in de ni za ção a
ela de fe ri da. Já o re que ri do/de nun ci an -
te, pre ten de, pre li mi nar men te, a de -
cre ta ção de im pos si bi li da de ju rí di ca
do pe di do, bem co mo, no mé ri to, a
des ca rac te ri za ção de sua cul pa, com
a ex clu são de con de na ção ou sua mi -
no ra ção pa ra o pa ta mar de 50 sa lá ri os 
mí ni mos. A de nun ci a da, a seu tur no,
pre ten de a mi no ra ção do quan tum in -
de ni za tó rio, ou sua fi xa ção em 50 sa -
lá ri os mí ni mos.

Assim, pas sa mos à aná li se dos
re cur sos in ter pos tos, de mo do des ta ca -
do e, por cer to, por te ma apre sen ta do.
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a) Da preliminar de impossi-
bilidade jurídica do pedido

Pri me i ra men te, cum pre ana li -
sar mos a pre li mi nar sus ci ta da por Jor -
nal de San ta Ca ta ri na S.A., na qual
afir ma a im pos si bi li da de ju rí di ca do
pe di do por não se en qua drar o pe di do 
de in de ni za ção no ca sos men ci o na -
dos no art. 49 da Lei de Impren sa,
sen do, as sim, ine xis ten te pre vi são le -
gal pa ra o ple i to de du zi do.

Entre tan to, ra zão não lhe as sis -
te!

Urge lem brar mos que com a vi -
gên cia da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988 tem-se de ci di do, em vir tu de do
dis pos to no seu art. 5º, V (“é as se gu -
ra do o di re i to de res pos ta, pro por ci o -
nal ao agra vo, além da in de ni za ção
por da no ma te ri al, mo ral ou à ima -
gem”), e X, es te ain da ma is ex plí ci to
(“são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vi da
pri va da, a hon ra e a ima gem das pes -
so as, as se gu ra do o di re i to à in de ni za -
ção pe lo da no ma te ri al ou mo ral de -
cor ren te de sua vi o la ção"), que o
di re i to à in de ni za ção pas sou a ser o
ma is am plo pos sí vel, não ma is su por -
ta do, ape nas, pe los mo de los es tan -
ques e pre de ter mi na dos pe la Lei de
Impren sa, pas san do a ser, a in de ni za -
ção por da nos mo ra is, a ma is am pla
pos sí vel.

Aliás, como bem apontou o
douto Togado a quo em sua bem-lan-
çada decisão:

“A possibilidade de reclamar a
indenização por danos morais não se
cinge às hipóteses contempladas em
numerus clausus no inc. I do art. 49 da 
Lei de Imprensa. Essa disposição
restritiva não tem como prevalecer em 
face do inc. V do art. 5º da Cons-
tituição Fed eral, principalmente quan-

do ali se cogita da indenização por
danos à imagem da pessoa. Com
efeito, inúmeros exemplos poderiam
ser trazidos à colação em que, a
despeito de não configurar nenhum
ilícito da lei específica, a divulgação
ou informação produz lesão à imagem 
da pessoa” (fl. 115).

Co mo não po de ria de i xar de
ser, aliás, es te o po si ci o na do ado ta do
pe la ju ris pru dên cia, se não ve ja mos:

“Res pon sa bi li da de ci vil. Im-
prensa (Pu bli ca ção de no tí cia ofen si -
va). Ofen sa à hon ra. Da no mo ral. Va -
lor da in de ni za ção. Con tro le pe lo STJ.

“1. Qu em pra ti ca pe la im pren sa 
abu so no seu exer cí cio res pon de pe lo
pre ju í zo que ca u sa. Vi o la do di re i to, ou 
ca u sa do pre ju í zo, im põe-se se jam re -
pa ra dos os da nos” (REsp n. 53.694,
rel. Min. Nil son Na ves).

“Res pon sa bi li da de ci vil. Lei de
Impren sa. Da no mo ral.

“A notícia que importe em
ultraje, menoscabo ou vilipêndio con -
tra alguém, atingindo-lhe a honra e a
respeitabilidade, divulgada por culpa
da emissora, obriga-a ao ressarci-
mento dos danos morais, que confor-
me Minnozzi e Brebbia, existem in re
ipsa” (Ap. Cív. n. 40.129, rel. Des.
Eder Graf).

“Di re i to ci vil. Ofen sa à dig ni da -
de de cor ren te de pu bli ca ção em pe rió -
di co. Hon ra sub je ti va atin gi da. Da no
mo ral ca rac te ri za do. Inde ni za ção de -
vi da pe la em pre sa que ex plo ra o ve í -
cu lo de co mu ni ca ção. 1) Atin ge a dig -
ni da de e a hon ra  sub je ti va a ma té ria
ve i cu la da em pe rió di co, que ex põe al -
guém ao ri dí cu lo ou que lhe cria si tu a -
ção in cô mo da ou ve xa tó ria no cír cu lo
de seu con ví vio so ci al ou pro fis si o nal”
(TJAP, ACV 037497, DJAP 26/1/98).
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Assim, cla ro que não ape nas
os ca sos enu me ra dos pe lo art. 49 da
Lei de Impren sa ser vem co mo sub sí -
di os pa ra a con de na ção em da nos
mo ra is. Qu al quer da no ca u sa do pe la
Lei de Impren sa, ve xa tó rio, ca lu ni o so,
in ju ri an te, ul tra jan te etc., tem o con dão 
de, por cer to, aba lar mo ral e psi co lo gi -
ca men te a pes soa ofen di da, mes mo
que não lá enu me ra do.

Assim, ne ga-se pro vi men to ao
tó pi co em ali nha men to, eis que o nor -
ma ti vo que re ge o ple i to ora em des ta -
que é, por cer to, o ali nha va do no ar ti -
go 5º, incisos V e X, de nos sa
Cons ti tu i ção Fe de ral.

b) da caracterização da culpa e
da injúria

Afir ma o re que ri do/de nun ci an te 
que não la bo rou com cul pa ao ve i cu -
lar o anún cio nos clas si fi ca dos, já que
não foi o res pon sá vel pe la in ser ção de 
tal no tí cia, eis que di re ta men te trans -
mi ti do ao sis te ma in for ma ti za do do
ape lan te por pre pos to da de nun ci a da, 
além de não ter co mo evi tar o da no
ocor ri do.

Sa li en te-se que es ta é a úni ca a  
con tes tar, ain da, a ca rac te ri za ção de
cul pa, já que, tex tu al men te, afir ma que 
é res pon sá vel pe la in ser ção da no ta no 
“Jor nal de San ta Ca ta ri na S.A.”.

Diga-se, desde logo, que a
responsabilidade, in casu, da empre-
sa responsável pela transmissão é
decorrência da própria lei de imprensa 
que no parágrafo segundo do artigo
49 aponta:

“Se a vi o la ção de di re i to ou o
pre ju í zo ocor re me di an te pu bli ca ção
ou trans mis são em jor nal, pe rió di co,
ou ser vi ço de ra di o di fu são, ou de
agên cia no ti ci o sa, res pon de pe la re -
pa ra ção do da no a pes soa na tu ral ou

ju rí di ca que ex plo ra o me io de in for -
ma ção ou di vul ga ção (art. 50)”.

Nes se de si de ra to, aliás, os en -
si na men tos de Darcy Arru da Mi ran da
que as sim apon tam:

“Se a violação de direito ou o
prejuízo ocorreu por qualquer das
formas previstas nesta lei (jornal,
periódico, serviço de radiodifusão e
agência noticiosa), quem responde
pela reparação do dano é a pessoa
física ou jurídica que ex plore o meio
de publicação ou divulgação ( art. 50).  
Con tra ela é que se moverá a ação
civ i l ”  ( in  Comentár ios à Lei  de
Imprensa, 2ª ed., RT, SP, pág. 680).

E, ma is à fren te apon ta:

“Na for ma do art. 49, § 2º, in fi -
ne, quem res pon de ci vil men te pe la re -
pa ra ção do da no (mo ral ou ma te ri al) é
a em pre sa, pes soa na tu ral ou ju rí di ca, 
que ex plo ra o me io de in for ma ção ou
di vul ga ção, atra vés do qual o fa to foi
di vul ga do. Entre tan to, res sar cin do o
pre ju í zo ca u sa do, a em pre sa fi ca com
o di re i to a uma ação re gres si va con tra
o au tor do es cri to, trans mis são ou no -
tí cia, ou do res pon sá vel por sua di vul -
ga ção, pa ra ha ver a quan tia que foi
obri ga da a de sem bol sar, com a li mi ta -
ção pre vis ta no art. 52” (fl. 683).

Ora, sen do a em pre sa a res -
pon sá vel pe la di vul ga ção da no ta pu -
bli ci tá ria, cla ro que se rá res pon sá vel
por no tí cia da no sa ne la ve i cu la da,
mas igual men te ne ces sá rio que res te
de vi da men te com pro va da sua cul pa
na ve i cu la ção des ta no tí cia.

In casu, evidente a presença de 
sua culpa!

A empresa denunciada, Loja
Centro Anúncios e Publicações Ltda.,
conforme bem restou analisado pelo
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Togado a quo, recebeu telefonema no 
qual pleiteava a inserção de nota no
Jornal ora requerido, assim transcrito:

“Te nho 34 anos

“Pro cu ro par ce i ro que gos te de
aven tu ra pa ra me acom pa nhar em
jan ta res e to dos os ti pos de pra zer.
Con ta tos com Ro se (0478) 25-1521
— Rio do Sul”.

A par des sa so li ci ta ção de in -
ser ção, a de nun ci a da de ve ria, por
cer to, e ob ser va das as de vi das ca u te -
las, ten tar con fir mar a re al pro ce dên -
cia do pe di do de pu bli ca ção, até mes -
mo em fun ção da pe cu li ar no ta que se
pe dia pa ra in se rir.

Não, es ta não foi a con du ta ob -
ser va da con for me apon ta do pe la pró -
pria de nun ci a da que as sim afir ma às
fls. 100/101 de sua con tes ta ção, a
qual trans cre ve mos:

“Diante dos detalhes daquela
conversa mantida en tre seu funcio-
nário e a pessoa que dizia ser ‘Maria
Roseli’, a litisdenunciada deixou de
confirmar o pedido, por entender, in
casu, desnecessário. E a funcionária
que atendeu a solicitação conta com
cinco anos de experiência na recep-
ção de anúncios por telefone”.

Con for me ela mes ma in for mou, 
a res pon sa bi li da de acer ca da ave ri -
gua ção de pro ce dên cia do pe di do de
co lo ca ção des sa ma té ria no jor nal in -
cum bia-lhe.

Co mo não po de ria de i xar de
ser, igual res pon sa bi li da de in cum be
ao re que ri do/de nun ci an te, não so -
men te por que po de rá ve tar a ve i cu la -
ção de qual quer ma té ria que en ten da
de ca rá ter di fa ma tó rio, co mo tam bém
por que é me io de co mu ni ca ção so ci al
que, da da sua fi na li da de pú bli ca, pos -

sui res pon sa bi li da de so ci al pe las no tí -
ci as por ele ve i cu la das.

Serve-nos, aliás, o seguinte
trecho retirado da sentença a quo:

“O anúncio foi captado por
telefone. Em tais circunstâncias,
impunha-se que a empresa agen-
ciante, por boa cautela, procurasse
confirmar a real procedência do
pedido de publicação, seja em face do 
conteúdo pe cu liar do anúncio, seja
para evitar que o pagamento da
veiculação fosse debitado a uma pes-
soa estranha. Trata-se de comezinha
regra observada por quem realiza ne-
gócios por telefone (v.g. pizzarias,
reservas de hotéis, consultas com
médicos e dentistas etc.).

“O jor nal-re que ri do, por sua
vez, as sim co mo re vi sa os tex tos pro -
du zi dos em sua re da ção, tem a obri -
ga ção de tam bém fa zer um exa me da
na tu re za e dos ti pos de anún ci os que
pu bli ca nas pá gi nas co mer ci a is, de
mo do que, em ca sos de li ca dos, pos sa 
fa zer uma che ca gem da pro ce dên cia
da en co men da e até re cu sar-se a fa zer
a ve i cu la ção. Na qua li da de de emis sor
de men sa gens de lar ga re per cus são no 
me io so ci al e, por tan to, un gi do de res -
pon sa bi li da de so ci al, o ór gão de im -
pren sa não po de sim ples men te, tal
qual Pôn cio Pi la tos, la var as mãos e
re pas sar o ônus pa ra os cor re to res de
anún ci os ou ou tros agen ci a do res pu -
bli ci tá ri os” (fls. 116/117).

Ine gá vel, des sa for ma, a cul pa
do re que ri do/de nun ci an te, do que
subs ome sua res pon sa bi li da de pe lo
pa ga men to da in de ni za ção ple i te a da.

Aqui ca be sa li en tar mos que, di -
fe ren te men te do adu zi do pe la re cor -
ren te (re que ri da/de nun ci an te), per fe i -
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ta men te de mons tra da a in jú ria a que
foi sub me ti da.

Con for me já apon ta do, o tex to
in se ri do na pá gi na dos clas si fi ca dos,
dan do no tí cia de que a ora re que ren te 
é mu lher le vi a na e de fá cil aces so,
bem co mo pos su i do ra de pra ze res
que, da da a car ga em bu ti da no anún -
cio, é tí pi co de me re tri zes, o que, por
cer to, aca ba ria com o seu bom no me
e con ce i to, ma xi me por tra tar-se de
mu lher sol te i ra.

A in jú ria, nes se de si de ra to, ca -
rac te ri za-se pe la ofen sa à dig ni da de
ou de co ro de al guém, ter mo es te con -
tem pla do pe lo in ci so II do art. 51 da
Lei de Impren sa uti li za do, ti pi ca men -
te, pa ra des cre ver o de li to de in jú ria.

Co men tan do acer ca des se as -
sun to, no va men te nos ser ve a li ção de 
Darcy Arru da Mi ran da que as sim
aduz:

“Se a pu bli ca ção ou trans mis -
são é ofen si va à dig ni da de ou de co ro
de al guém (in jú ria), a in de ni za ção se -
rá de cin co sa lá ri os mí ni mos da re -
gião.

“Fa lan do, so men te, ou ex pres -
sa men te, em ‘dig ni da de ou de co ro’,
sig ni fi ca que o le gis la dor só te ve em
vis ta, aqui, o cri me de in jú ria” (ob. cit.,
pág. 685).

Igual men te as li ções do mes tre
Da má sio E. de Je sus, que, aliás, as -
sim se ma ni fes ta:

“Injú ria é a ofen sa à dig ni da de
ou o de co ro de ou trem. O CP, por in -
ter me diá rio da in cri mi na ção (art. 140), 
pro te ge a hon ra sub je ti va da pes soa
que cons ti tui o sen ti men to pró prio a
res pe i to dos atri bu tos fí si cos, mo ra is e 
in te lec tu a is de ca da um.

“Dig ni da de é o sen ti men to pró -
prio a res pe i to dos atri bu tos mo ra is do 
ci da dão. De co ro é o sen ti men to pró -
prio a res pe i to dos atri bu tos fí si cos e
in te lec tu a is da pes soa hu ma na.
Assim, a hon ra sub je ti va po de ser di vi -
di da em hon ra-dig ni da de e hon ra-de -
co ro. No pri me i ro ca so, tra ta-se dos
atri bu tos mo ra is; no se gun do, dos do -
tes fí si cos e in te lec tu a is. Se o su je i to
cha ma a ví ti ma de anal fa be to, lhe es tá 
ofen den do a hon ra-de co ro. Se  a cha -
ma de ca fa jes te, ofen de-lhe a hon -
ra-dig ni da de.

“Na injúria não há atribuição de
fato, mas de qualidade negativa do
sujeito passivo” (in Direito Pe nal, Par-
te Es pe cial, Ed. Saraiva, 3ª ed., 1981,
SP, pág. 243).

Inegável a conduta injuriosa, já
que afetado restou o sentimento de
dignidade da requerente. Seus atri-
butos morais, seu bom nome e
respeitabilidade restaram profanados
ou, nas palavras do Togado mono-
crático, “a mensagem que dali se extrai 
é que a autora seria uma mulher
leviana, disponível e predisposta a
‘todos os tipos de prazer’. Traduzin-
do-se, para uma linguagem bem
objetiva, equivale dizer que a reque-
rente seria uma meretriz, acessível a
toda sorte de convites” (fl. 115).

Ade ma is, sa li en te-se que o de -
ver de in de ni zar o da no mo ral in de pen -
de de se per qui rir a res pe i to do ani mus
do ofen sor. A nor ma ju rídi ca se sa tis faz
com a sim ples ofen sa ou ca u sa ção,
não ca ben do in da gar-se acer ca  da in -
ten ção do agen te, aná li se, aliás, nem
sem pre ne ces sá ria no pró prio sis te ma 
de de ter mi na ção de res pon sa bi li da de.
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Exis tem si tu a ções em que se
pres cin de des sa in ves ti ga ção, ou se -
ja, aque las em que se re co nhe ce a
ob je ti vi da de da con du ta le si va co mo
ele men to bas tan te. Des se mo do, nos
ca sos em que se exi ge es sa per qui ri -
ção (res pon sa bi li za ção por atos ilí ci -
tos no re gi me co di fi ca do), tem-se que
abran ge ape nas o fa to pro du tor do da -
no e, não, o re fle xo cor res pon den te.
Não se cu ra, por tan to, de ve ri fi car se
es ta va, ou não, na co gi ta ção do agen -
te a re a li za ção do re fle xo le si vo pro -
du zi do. 

Ora, sen do cons ta ta da a con -
du ta le si va, ou de fi ni da ob je ti va men te
a re per cus são ne ga ti va na es fe ra do
le sa do, sur ge a obri ga ção de re pa rar
o da no pa ra o agen te.

O da no exis te no pró prio fa to
violador, im pon do a ne ces si da de de
res pos ta que na re pa ra ção se de -
mons tra.

Assim, em se tratando de divul-
gação de fatos tidos como delituosos,
como, in casu, fatos estes envolvendo 
o ora requerido, a evidenciação quanto 
à efetiva ocorrência de conduta cul-
posa por parte da empresa de comuni-
cação requerida.

Nes se sen ti do já foi de ci di do:

“O da no mo ral, re pa rá vel pe lo
exer cí cio da li ber da de de in for ma ção,
tem fun da men to na vi o la ção de di re i to 
ou no pre ju í zo me di an te do lo ou cul -
pa” (RT 404/104).

“A reparação dos danos morais
ocasionados por publicação de matéria
ofensiva pela imprensa depende de
comprovação da culpa, sendo irrele-
vante a existência ou não de reflexos
patrimoniais. A fixação do quan tum
deve ser feita com base nos arts. 51 e
52 da Lei n. 5.250/67” (RT 618/69).

c) li vre ar bi tra men to da in de ni -
za ção — apli ca ção da nor ma cons ti tu -
ci o nal

Alegam, tanto denunciante
quanto denunciado que ao conde-
ná-los ao pagamento de indenização
não se ateve ao arbitrado pela Lei de
Imprensa, que determina um paga-
mento de, no máximo, 50 salários mí-
nimos.

Efetivamente, se fizermos uma
leitura seca da Lei de Imprensa, cons-
tataremos que o Togado condenou os
ora apelantes em quan tum su pe rior ao 
apontado e tarifado por dita lei.

Entretanto, afirme-se, toda a ju- 
risprudência pátria admite essa inde-
nização em quan tum su pe rior ao
apontado pela Lei de Imprensa.

Isso por que, se gun do se tem
as si na la do, a vi gen te Cons ti tu i ção, ao
pre ver in de ni za ção por da no mo ral por 
ofen sa à hon ra, pôs fim à res pon sa bi li -
da de ta ri fa da pre vis ta na re fe ri da lei
es pe ci al, que ado ta va sis te ma es tan -
que de re pa ra bi li da de dos da nos pra ti -
ca dos pe la im pren sa.

A res pe i to do te ma, no va men te
nos so cor rem as li ções de Arru da Mi -
ran da, ao apon tar que:

“A Constituição Fed eral de 1988 
acabou com as limitações de tempo e
valor para as ações de reparação de
danos materiais e morais, ao dispor,
em seu art. 5º, X, que ‘são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o
direito de indenização pelo dano ma te -
rial ou moral decorrente de sua
violação’” (in Comentários à Lei de
Imprensa, 3ª ed., RT, n. 713, pág.
733).
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O da no mo ral é o efe i to não pa -
tri mo ni al da le são de di re i to, re ce ben -
do da Cons ti tu i ção de 1988, na pers -
pec ti va do re la tor, um tra ta men to
pró prio que afas ta a re pa ra ção dos
es tre i tos li mi tes da lei es pe ci al que re -
gu la a li ber da de de ma ni fes ta ção do
pen sa men to e de in for ma ção. De fa to, 
não te ria sen ti do pre ten der que a re -
gra cons ti tu ci o nal que pro te ge am pla -
men te os di re i tos sub je ti vos pri va dos
nas ces se li mi ta da pe la lei es pe ci al an -
te ri or ou, ain da pi or, que a re gra cons -
ti tu ci o nal au to ri zas se um tra ta men to
dis cri mi na tó rio.

De to dos os mo dos, en ten do
que com a dis ci pli na cons ti tu ci o nal de
1988 abre-se o ca mi nho pa ra me lhor
tra tar es sas si tu a ções que ma chu cam
pes so as hon ra das.

A li mi ta ção im pos ta pe lo art. 52
da Lei de Impren sa, que res trin ge a
res pon sa bi li da de ci vil da em pre sa que 
ex plo ra o me io de in for ma ção ou di -
vul ga ção a dez ve zes as im por tân ci as 
fi xa das  no ar ti go 51, a meu ju í zo, não
ma is es tá pre sen te.

Com o ad ven to da Cons ti tu i ção 
de 1988 cri ou-se um sis te ma ge ral de
in de ni za ção por da no mo ral de cor ren -
te da vi o la ção de di re i tos sub je ti vos
pri va dos. E, nes sa me di da, sub me teu
a in de ni za ção por da no mo ral ao di -
re i to ci vil co mum e não a qual quer lei 
es pe ci al. Isso quer di zer, con cre ta -
men te, que não se pos tu la ma is a re -
pa ra ção pe la vi o la ção dos di re i tos da
per so na li da de, co mo di re i tos sub je ti -
vos pri va dos, no ce ná rio da lei es pe -
ci al, que re gu la a li ber da de de ma ni -
fes ta  ção do pen sa men to e de
in for ma ção.

Nes te sen ti do, aliás, o en ten di -
men to es po sa do pe lo egré gio Supe-
rior Tri bu nal de Jus ti ça:

“A res pon sa bi li da de ta ri fa da da
Lei de Impren sa não foi re cep ci o na da
pe la Cons ti tu i ção de 1988, não se po -
den do ad mi tir, no te ma, a in ter pre ta -
ção da lei con for me a Cons ti tu i ção”
(REsp n. 153.512, Min. Sál vio de Fi -
gue i re do Te i xe i ra).

“Impren sa. Da no mo ral. Li mi te.
Le gi ti mi da de pas si va. Tem pes ti vi da de 
de em bar gos.

“— A ju ris pru dên cia do STJ
afas ta a li mi ta ção da in de ni za ção por
da no mo ral pre vis ta na Lei n. 5.250/67 
e ad mi te a res pon sa bi li da de pas si va
da em pre sa e do jor na lis ta pe los ilí ci -
tos co me ti dos pe la im pren sa” (REsp
n. 258799/RJ; DJ de 19/3/2001, pág.
116, rel. Min. Ruy Ro sa do de Agui ar).

“Civil e processual civil. Res-
ponsabilidade civil. Imprensa. Notícia
jornalística imputando leviana e
inverídica a juíza fed eral. Fraude do
INSS. Pálida retratação. Responsa-
bilidade tarifada. Inaplicabilidade.
Não-recepção pela Constituição de
1988. Dano moral. Quan tum indeni-
zatório. Controle pelo Su pe rior Tri bu -
nal de Justiça. Precedente. Recurso
parcialmente provido.

“I — A res pon sa bi li da de ta ri fa -
da da Lei de Impren sa não foi recep-
cionada pe la Cons ti tu i ção de 1988”
(REsp n. 295175/RJ, DJ de 2/4/2001,
pág. 304, rel. Min. Sál vio de Fi gue i re -
do Te i xe i ra).

E, des te So da lí cio:

“Lei de Imprensa. Quan tum. Fi-
xação que, após o advento da Carta
Política de 1988, não está mais
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adstrita ao limite imposto pelo art. 56
da Lei n. 5.250/67.

‘Com o ad ven to da Cons ti tu i -
ção de 1988, tem-se que o art. 56 da
Lei n. 5.250/67 não foi por ela re cep ci -
o na do, an te o dis pos to no seu art. 5º,
que eri giu co mo prin cí pio a igual da de
de to dos pe ran te a lei, e no in ci so X do 
mes mo dis po si ti vo, que as se gu rou a
in vi o la bi li da de da in ti mi da de, da hon ra 
e da ima gem das pes so as, con fe rin do
di re i to à in de ni za ção pe lo da no ma te -
ri al ou mo ral ‘de cor ren te de sua vi o la -
ção’ (TJDF, Ap. Cív. n. 40.680, rel.
Des. Vas quez Cruên) (Ap. Cív. n.
99.008336-5, da Ca pi tal, rel. Des.
Van der lei Ro mer).

Por fim, se ria iló gi co, por exem -
plo, que al guém ofen di do por um me io 
de co mu ni ca ção de gran de re per cus -
são ti ves se o seu di re i to de re pa ra ção
mo ral li mi ta do aos va lo res do dis po si -
ti vo le gal men ci o na do, en quan to que
ou tro, em que o fa to se deu pe ran te al -
gu mas pes so as ape nas, pu des se, em
te se, re ce ber re pa ra ção ma i or.

Ora ad mi tin do-se que a im po si-
ção ta ri fa da não ma is se en con tra pre -
sen te em nos so or de na men to ju rí di co,
eis que não abar ca da por nos sa Cons ti -
tu i ção Fe de ral, por cer to, pre ju di ca das
as ale ga ções de ex ces so de con de na -
ção.

d) do quan tum in de ni za tó rio

Re la ti va men te ao quan tum
con de na tó rio, é de se as si na lar que a
in de ni za ção, co mo se tem as si na la do
em di ver sas opor tu ni da des, além do
seu es co po re pa ra tó rio, de ve tam bém
con tri bu ir pa ra de ses ti mu lar o ofen sor
a re pe tir o ato. To da via, de ve ser fi xa -
da em ter mos ra zoá ve is, não se jus ti fi -
can do que a re pa ra ção ve nha a cons -
ti tu ir-se em en ri que ci men to in devi do,

com no tó ri os exa ge ros, de ven do o ar bi -
tra men to ope rar-se com mo de ração,
pro por ci o nal men te ao grau de cul pa e
ao por te econô mi co das par tes, ori en -
tan do-se o ju iz pe los cri té ri os su ge ri dos
pe la dou tri na e pe la ju ris pru dên cia, com 
ra zo a bi li da de, va len do-se de sua ex pe -
riên cia e bom sen so, aten to à re a li da de
da vi da e às pe cu li a ri da des de ca da ca -
so.

Ade ma is, apon te-se que a ju ris -
pru dên cia tem uti li za do, co mo pa râ -
me tro de in de ni za ção, ou ba se de sua
fi xa ção, as cir cuns tân ci as de ter mi na -
das pe lo art. 53 da Lei de Impren sa,
que as sim dis põe:

“No ar bi tra men to da in de ni za -
ção em re pa ra ção do da no mo ral, o
Ju iz te rá em con ta no ta da men te:

“I — a in ten si da de do sofri men -
to do ofen di do, a gra vi da de, a na tu re -
za e a re per cus são da ofen sa e a po si -
ção so ci al e po lí ti ca do ofen di do;

“II — a in ten si da de do do lo ou
grau da cul pa do res pon sá vel, sua si -
tu a ção eco nô mi ca e sua con de na ção
an te ri or em ação cri mi nal ou cí vel fun -
da da no abu so do exer cí cio da li ber da -
de de ma ni fes ta ção do pensa men to e
in for ma ção;

“III — a re tra ta ção es pon tâ nea
e ca bal, an tes da pro po si tu ra da ação
pe nal ou cí vel, a pu bli ca ção ou trans -
mis são da res pos ta ou pe di do de re ti fi -
ca ção, nos pra zos pre vis tos na lei e in -
de pen den te men te de in ter ven ção
ju di ci al, e a ex ten são da re pa ra ção
por es se me io ob ti da pe lo ofen di do”.

Essa nor ma con vi ve com o sis -
te ma im plan ta do pe la Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca, as sim co mo tem si do in ter -
pre ta da pe los tri bu na is. É que, mu i to
em bo ra não ma is es te ja em vi gor o li -
mi te pa ra a re pa ra ção do da no mo ral,

APELAÇÕES CÍVEIS JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

254 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



os pa râ me tros enu me ra dos na lei ser -
vem de útil ori en ta ção ao ju iz pa ra a
pru den te quan ti fi ca ção do va lor in de ni -
za tó rio, de ci são que de ve ser ado ta da
em ma té ria sem pre mo ve di ça e in de fi -
ni da, que não pos sui na tu re za sen sí vel 
a con si de rar e ava li ar, mas acar re ta
efe i tos ima te ri a is cu jo va lor, em ter mos 
con cre tos, é me ra men te es ti ma ti vo.

Assim é que o To ga do a quo,
ma es tral men te, apon tou e co men tou
ca da um des ses tó pi cos ao as sim
afir mar:

“No que tan ge ao ar bi tra men to
da in de ni za ção, é ine gá vel que o so fri -
men to da au to ra foi in ten so e que a
ofen sa, pe lo te or do anún cio, re ves-
tiu-se de gra vi da de, atin gin do se ve ra-
men te a dig ni da de e o de co ro da re que- 
ren te, con tra cu ja con du ta pes so al e so -
ci al não le van tou ne nhu ma res tri ção.

“O anún cio em ques tão foi pu -
bli ca do nu ma edi ção do mi ni cal que,
sa bi da men te, apre sen ta uma ti ra gem
de exem pla res ma i or do que nos de -
ma is di as da se ma na, cir cuns tân cia
que alar gou a re per cus são do fa to, im -
pon do-se no tar que o Jor nal de San ta
Ca ta ri na pos sui for te pe ne tra ção e cir -
cu la ção re gi o nal.

“O grau de cul pa, no ta da men te
do jor nal, de ve ser re le va do, na me di-
da em que não foi res pon sá vel pe la
cap ta ção do anún cio. O re que ri do in -
te gra po de ro so gru po de co mu nica -
ção so ci al, o que le va a pre su mir va li -
da men te des fru tar de só li da si tu a ção
eco nô mi ca” (fl. 117).

A isso some-se o fato de que o
autor não tentou, de qualquer forma,
retratar-se ou desculpar-se pelo ato
praticado.

Ade ma is, per ce bo que não
cons ta, dos au tos, qual quer com pro-
va ção da pou ca ca pa ci da de eco nô mi-
ca por par te do de nun ci a do, que ape-
nas ar gu men tou que o quan tum in de-
ni za tó rio de ve ria ser mi no ra do, sem
de mons trar qual quer com pro va ção de 
que, efe ti va men te, pos sua pou cas
con di ções eco nô mi cas pa ra su por tar
a con de na ção ora man ti da.

Nes se de si de ra to, ló gi co que
as cir cuns tân ci as do art. 53 da Lei de
Impren sa lhe são com ple ta men te des- 
fa vo rá ve is, sen do la ten te a ma nu ten-
ção da sen ten ça a quo.

Per ce be-se, igual men te, que
em bo ra não pa gue o so fri men to ex pe -
ri men ta do pe la par te, com pen sa a dor
e a hu mi lha ção so fri da. Com es ses va -
lo res a re que ren te não irá en rique cer
e, da mes ma for ma, po de rão ser su -
por ta dos com tran qüi li da de pe los ape -
lan tes. Ain da te rá fun ção pe da gó gi ca
no sen ti do de mos trar que a li ber da de
de opi nião, ho je exis ten te, an da de
mãos da das com a res ponsa bi li da de
pe las pu bli ca ções e opiniões de sar ra -
zo a das pu bli ca das nos me i os de co -
mu ni ca ção.

e) ônus da sucumbência

Afir me-se, des de lo go, que
igual men te im pro ce de o ple i to do ape -
lan te/de nun ci a do em ver apli ca da a
su cum bên cia re cí pro ca (art. 21 do
CPC) em vir tu de de a con de na ção ter
si do con si de ra vel men te in fe ri or ao
mon tan te da ver ba in de ni za tó ria ple i -
te a da.

Isso por que, em de man das de
cu nho in de ni za tó rio, quan do a fi xa ção
do quan tum de be a tur de pen de de ar -
bi tra men to ju di ci al (art. 1.553 do CC)
pe la pró pria in sus ce ti bi li da de de
quan ti fi ca ção mo ne tá ria do bem ju rí di -
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co atin gi do, o va lor ple i te a do na ini ci al
é me ra men te es ti ma ti vo, não dan do
azo à su cum bên cia re cí pro ca.

E, con so an te já pro cla mou o
co len do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do 
do Pa ra ná:

“Se o pe di do do au tor é sa tis fe i -
to com a en tre ga da pres ta ção ju ris -
di ci o nal, em bo ra o va lor ple i te a do não
se ja  aque le re gis tra do na sen ten ça,
ine xis te su cum bên cia par ci al ca paz de
au to ri zar a con de na ção re cí pro ca e
pro por ci o nal das cus tas e ho no rá ri os”
(Ap. n. 1.220/86, rel. Des. Oto Lu iz
Spo nholz, Pa ra ná Ju di ciá rio 21/147).

Ou, como já acentuou o egré-
gio Su pe rior Tri bu nal de Justiça:

“Sen do me ra men te es ti ma ti vo
o va lor da in de ni za ção pe di da na ini -
ci al, não ocor re a su cum bên cia par ci -
al se a con de na ção fi xa da na sen ten -
ça é in fe ri or àque le mon tan te” (REsp
n. 21.696-9/SP, rel. Min. Cláu dio San -
tos, DJU de 21/6/93, pág. 12.366).

No mes mo di a pa são en fa ti zou
es te So da lí cio:

“Se o va lor da in de ni za ção por
da no mo ral de ve ser es ta be le ci do por
ar bi tra men to e na sen ten ça foi fi xa do
em quan tia in fe ri or ao do pe di do, não
há se fa lar em su cum bên cia re cí pro ca, 
sal vo se na de fe sa o réu se li mi tou a
ques ti o nar o quan tum do ple i to in de ni- 
za tó rio” (Ap. Cív. n. 98.006002-8, de
Blu me nau, rel. Des. New ton Tri sot to).

“Su cum bên cia re cí pro ca. Ino-
cor rên cia. Va lor me ra men te es ti mati -
vo. Li qui da ção do da no su je i ta ao ar -
bi tra men to ju di ci al. Art. 1.553 do CC.
Pre ce den tes.

‘Sen do me ra men te es ti ma ti vo o 
va lor da in de ni za ção pe di da na ini ci al,
não ocor re a su cum bên cia par ci al se a 
con de na ção fi xa da na sen ten ça é in -
fe ri or àque le mon tan te’ (Min. Cláu dio
San tos).

“Re cur sos des pro vi dos” (Ape-
la ção Cí vel n. 98.011263-0, da Ca pi -
tal, rel. Des. Sil ve i ra Len zi).

“Aco lhi da a pre ten são pos ta em
Ju í zo pe la par te au to ra, com a en tre ga
da pres ta ção ju ris di ci o nal ob je ti va da,
con quan to os va lo res de fe ri dos não
cor res pondam exa ta men te àque les
ple i te a dos, não há que se co gi tar de
su cum bên cia par ci al ca paz de au to ri -
zar a con de na ção re cí pro ca e pro por -
ci o nal das cus tas e ho no rá ri os; ain da
ma is quan do se tem que, em se tra -
tan do de in de ni za ção por da nos mo -
ra is e por ou tros da nos de ca rá ter ale -
a tó rio, o va lor ex pres so na pe ça
pre lu di al as su me a con di ção de me ra -
men te es ti ma ti vo” (Ape la ção Cí vel n.
98.012584-7, de São Jo sé, rel. Des.
Trin da de dos San tos).

Nes ses ter mos, ne go pro vi-
men to aos re cur sos in ter pos tos, man-
ten do-se in có lu me a bem-lan ça da de -
ci são ob jur ga da.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Ma -
zo ni Fer re i ra.

Florianópolis, 6 de agosto de 2001.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te com vo to;

Sér gio Ro ber to Ba asch Luz,

Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL N. 97.012376-0, DE CHAPECÓ

Re la tor: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz

Con tra to de se gu ro — Pa ga men to do prê mio em pres ta ções
— Ocor rên cia do si nis tro quan do ven ci da a 5ª par ce la, mas an tes de
ex pi ra do o pra zo de 30 dias con tra tu al men te pre vis to para o pa ga -
men to — Re so lu ção uni la te ral do con tra to — Inad mis si bi li da de —
Obri ga ção de in de ni zar — Inte li gên cia do art. 1.450 do CC e art. 4º,
§ 2º, do Dec. n. 61.589/67 — Re cur so pro vi do em par te.

1. Ha ven do pre vi são le gal de que o se gu ra do pa ga rá ju ros de
mora na hi pó te se de atra so no pa ga men to do prê mio, não se pode fa -
lar em can ce la men to au to má ti co da apó li ce, sen do que a cláu su la de
can ce la men to do con tra to, a que ade riu a au to ra, não tem va li da de,
pois po si ci o na o be ne fi ciá rio em si tu a ção ni ti da men te in fe ri or à se -
gu ra do ra, o que é ve da do pelo Có di go de De fe sa do Con su mi dor. 

2. Não se ria ra zoá vel des con si de rar o va lor já pago pelo se -
gu ra do, equi va len te a 57,14% do va lor to tal do prê mio, li be ran do a
se gu ra do ra da res pon sa bi li da de con tra tu al men te as su mi da, sem a
re so lu ção do con tra to.

3. Para que não ocorra enriquecimento indevido de qualquer

das par tes, a indenização a ser paga pela seguradora deve

corresponder à importância prevista na apólice, procedendo-se ao

desconto das parcelas não pagas do prêmio, devidamente

corrigidas.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
97.012376-0, da comarca da Chapecó
(2ª Vara), em que é apelante Ene
Armazéns Gerais Ltda., sendo apelada
Companhia Paulista de Seguros:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, dar
pro vi men to em par te ao re cur so.

Cus tas na for ma da lei.

Ene Arma zéns Ge ra is Ltda.
ingres sou com ação de in de ni za ção
em fa ce da Com pa nhia Pa u lis ta de Se -
gu ros, ale gan do, em sín te se, que con -

tra tou com a ré o se gu ro to tal de um
ca mi nhão Sca nia e de um semi-re-
boque Ran don, con for me apó li ce emi -
ti da em 23/6/95, fi can do acor da do que
o prê mio cor res pon den te se ria pa go
em 7 (se te) pres ta ções men sa is e con -
se cu ti vas de R$ 772,25 (se te cen tos e
se ten ta e do is re a is e vin te e cin co cen -
ta vos). A au to ra pa gou re gu lar men te
as pri me i ras qua tro pres ta ções, po rém, 
di an te de pro ble mas fi nan ce i ros, não
con se guiu qui tar a quin ta pres ta ção no
ven ci men to, dia 8/10/95, e, ten tan do
fa zê-lo em tor no de dez di as após, foi
im pe di da, pos to que, se gun do do cu -
men to que con tém as “Con di ções Ge -
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ra is do Se gu ro”, o con tra to não pa go
nas da tas apra za das es ta ria au to ma ti -
ca men te can ce la do.

No dia 26/10/95, o ve í cu lo se -
gu ra do foi rou ba do e, no ti fi ca da, a
com pa nhia se gu ra do ra ne gou-se a
efe tu ar o pa ga men to do se gu ro, ale -
gan do que na da ta do si nis tro a apó li -
ce não es ta ria qui ta da.

Argu men tou, a au to ra, que o
can ce la men to au to má ti co do con tra to
pe lo atra so no pa ga men to de uma
pres ta ção, não en con tra ria am pa ro le -
gal, es pe ci al men te tra tan do-se de
con tra to de ade são, em que in ci di ria a 
dis ci pli na do Có di go de De fe sa do
Con su mi dor e, tam bém, em fa ce do
dis pos to no art. 1.450 do CC.

Ale gou, tam bém, que as qua tro 
par ce las qui ta das se ri am su fi ci en tes a 
ga ran tir o se gu ro por 208 di as, as sim,
no pe río do do si nis tro, ha ve ria a co -
ber tu ra. Re que reu, en tão, fos se a ré
con de na da a in de ni zar a au to ra com o 
pa ga men to do va lor mé dio de mer ca -
do do ve í cu lo se gu ra do.

Com a ini ci al, vi e ram os do cu -
men tos de fls.11/29.

Ci ta da, a re que ri da apre sen tou
con tes ta ção, ar güin do que o si nis tro
ocor re ra quan do já can ce la do o con -
tra to de se gu ro, por fal ta de pa ga men -
to do prê mio. Assim, e se gun do as re -
gras le ga is que re gu la men tam a
ma té ria, não te ria a au to ra di re i to à in -
de ni za ção pos tu la da.

A au to ra im pug nou a con tes ta -
ção às fls.47/53, de sig nan do-se, em
se gui da, au diên cia de con ci li a ção, na
qual, não ha ven do acor do, as par tes
in for ma ram que não te ri am ou tras pro -
vas a pro du zir.

Proferiu-se, então, o julgamento 
antecipado da lide, tendo o MM. Juiz
julgado improcedente o pedido.

Inconformada com a prestação
jurisdicional ofertada, a autora apela
postulando a reforma do decisum,
aduzindo que teria procurado a ré para
efetuar o pagamento da quinta pres-
tação, após o vencimento, mas que
esta recusara-se a receber, alegando
que o contrato estaria rescindido de
pleno direito, sendo que tal afirmação,
feita já na inicial, não foi impugnada na
contestação, presumindo-se verda-
deira.

Assim, en ten de a ape lan te que, 
afas ta da a cláu su la que pre vê o can -
ce la men to au to má ti co do con tra to
com o ina dim ple men to, o fa to de a ré
ha ver se re cu sa do a re ce ber a par ce la 
em atra so ili di ria a sua mo ra. Re quer,
dessa for ma, o pro vi men to do re cur so, 
sus ci tan do no va men te a ne ces si da de
de in ter pre tar-se o con tra to de mo do
ma is fa vo rá vel ao se gu ra do, em obe -
diên cia ao dis pos to no Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor.

Apre sen ta das as con tra-ra zões 
(fls. 90/94), fo ram os au tos re me ti dos
a es ta Su pe ri or Instân cia.

Às fls. 99/101, cons ta pe ti ção
da ape lan te, jun tan do do cu men to, do
qual foi da do vis ta à ape la da, que se
ma ni fes tou às fls. 106/110. No va pe ti -
ção da ape lan te às fls. 126/130.

É o re la tó rio.

Tra ta-se de co bran ça de in de ni -
za ção em vir tu de da ocor rên cia de si -
nis tro co ber to por con tra to de se gu ro de 
au to mó vel re a li za do en tre as par tes.

A em pre sa se gu ra do ra ne -
gou-se a pa gar a in de ni za ção sob a
ale ga ção de que o con tra to fo ra au to -
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ma ti ca men te can ce la do em fa ce da
mo ra na qui ta ção do prê mio.

A jurisprudência vem-se posi-
cionando no sentido de repelir o
cancelamento uni lat eral e automático
da apólice, na hipótese de inadim-
plência do segurado no pagamento
das parcelas do prêmio. 

Dis põe o art. 1.450 do Có di go
Ci vil:

“O se gu ra do pre su me-se obri -
ga do a pa gar os ju ros le ga is do prê -
mio atra sa do, in de pen den te men te de
in ter pe la ção do se gu ra dor, se a apó li -
ce ou os es ta tu tos não es ta be le ce rem 
ma i or ta xa”.

Ha ven do, po is, pre vi são le gal
de que o se gu ra do pa ga rá ju ros de
mo ra na hi pó te se de atra so no pa ga -
men to do prê mio, não se po de fa lar
em re so lu ção au to má ti ca.

Este o en ten di men to do em.
Des. Arnal do Riz zar do:

“Possibilitando a norma (art.
1.450 do CC) o pagamento dos juros
na hipótese de mora, não permite o
cancelamento puro e simples da
apólice. Simplesmente fica suspensa
a eficácia do contrato enquanto não
realizada a condição do pagamento.
Uma vez efetivada com os encargos
inerentes, é exigível a indenização,
com efeito ex tunc” (AJURIS 64/78).

Ade ma is, a cláu su la de can ce -
la men to do con tra to a que ade riu o au -
tor não tem efi cá cia vá li da, até por que
po si ci o na o be ne fi ciá rio em si tu a ção
ni ti da men te in fe ri or à se gu ra do ra, o
que é ve da do pe lo Có di go de De fe sa
do Con su mi dor. Efe ti va men te, a pre -
va le cer a men ci o na da cláu su la, os in -
te res ses do se gu ra dor fi cam am pla -
men te pro te gi dos e as se gu ra dos, o

mes mo não ocor ren do em re la ção aos
in te res ses da par te que con tra tou que,
di an te da mo ra, no ca so in fe ri or a 30
di as, re ce be tra ta men to ex tre ma men te 
ri go ro so, sen do san ci o na da com o
can ce la men to da apó li ce e ain da per -
den do o va lor das pres ta ções já pa gas.

Nes se sentido já se de ci diu:

“Se gu ro. Ina dim ple men to da
se gu ra da. Fal ta de pa ga men to da úl ti -
ma pres ta ção. Adim ple men to subs -
tan ci al. Re so lu ção.

“A com pa nhia se gu ra do ra não
po de dar por ex tin to o con tra to de se -
gu ro, por fal ta de pa ga men to da úl ti ma 
pres ta ção do prê mio, por três ra zões:
a) sem pre re ce beu as pres ta ções com 
atra so, o que es ta va, aliás, pre vis to no 
con tra to, sen do inad mis sí vel que ape -
nas re je i te a pres ta ção quan do ocor ra
o si nis tro; b) a se gu ra da cum priu
subs tan ci al men te com a sua obri ga -
ção, não sen do a sua fal ta su fi ci en te
pa ra ex tin guir o con tra to; c) a re so lu -
ção do con tra to de ve ser re que ri da em 
ju í zo, quan do se rá pos sí vel ava li ar a
im por tân cia do ina dim ple men to, su fi -
ci en te pa ra a ex tin ção do ne gó cio.

“Re cur so co nhe ci do e pro vi do”
(STJ, REsp n. 76.362/MT, rel. Min.
Ruy Ro sa do de Agui ar, DJ 1º/4/1996).

“Se gu ro. Fal ta de co mu ni ca ção
do even to. Irre le vân cia. Cer ce a men to
de de fe sa. Ino cor rên cia. Mo ra. Admis -
são re i te ra da do pa ga men to tar dio do
prê mio. Su per ve niên cia de si nis tro.
Can ce la men to do se gu ro em ra zão de 
mo ra ve ri fi ca da na que le mês. Ati tu de
con tra di tó ria às an te ri or men te to ma -
das. Co ber tu ra de vi da. Sen ten ça
apla u di da. Insur gên cia de sa co lhi da.

(...)
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“— O sim ples não-pa ga men to
do prê mio no pra zo es ti pu la do con tra -
tu al men te não é ca u sa há bil à ex tin -
ção da re la ção de se gu ro, ain da que
pre vis ta con tra tu al men te es sa hi pó te -
se. A re so lu ção da ce le bra ção de se -
gu ro há que ser, sem pre, pro mo vi da
ju di ci al men te, quan do po de rá, com a
ne ces sá ria pre ci são, ser ava li a da a
im por tân cia da im pon tu a li da de em re -
la ção ao ajus te” (Ape la ção Cí vel n.
97.002617-0, de Cri ci ú ma, rel. Des.
Trin da de dos San tos).

Des sa for ma, não é ra zoá vel
des con si de rar o va lor já pa go pe lo se -
gu ra do, equi va len te a 57,14% do va -
lor to tal do prê mio, li be ran do a se gu -
ra do ra da res pon sa b i  l i  da de
con tra tu al men te as su mi da, sem a re -
so lu ção do con tra to.

Pa ra que fos se pos sí vel a re so -
lu ção do con tra to, se ria ne ces sá rio,
no mí ni mo, que se opor tu ni zas se ao
con tra tan te o adim ple men to da par ce -
la ven ci da. Se de vi da men te no ti fi ca -
do, ain da as sim não o fi zes se, en tão
se ria ra zoá vel ad mi tir-se a re so lu ção.

A res pe i to, co lhe-se da ju ris pru -
dên cia:

“Ape la ção cí vel. Ação de in de ni -
za ção. Con tra to de se gu ro. Prê mio
par ce la do. Últi ma par ce la pa ga com
atra so. Cer ce a men to de de fe sa não
con fi gu ra do. Pe di do al ter na ti vo da pe -
ti ção ini ci al. Não apre ci a do em pri me i -
ra ins tân cia. Qu es tão, an te ri or à sen -
ten ça, ain da não de ci di da, sub me ti da
ao Tri bu nal. Pos si bi li da de. Nu li da de da 
sen ten ça ine xis ten te. Can ce la men to
da apó li ce. Impos si bi li da de. Cláu su la
nu la de ple no di re i to. Ocor rên cia. Au -
sên cia de no ti fi ca ção, pa ra cons ti tu ir
em mo ra o se gu ra do. Inde ni za ção de -

vi da. De du ção do va lor cor ri gi do da
par ce la não pa ga. Re cur so pro vi do. 

“1. Não con fi gu ra cer ce a men to
de de fe sa, o fa to do ju iz jul gar an te ci -
pa da men te a ca u sa, ao en ten di men to
que a con tro vér sia a di ri mir emer ge
cla ra men te dos au tos, an te as pro vas
pro du zi das, pres cin din do de ou tras
pa ra de mons trá-la. 

“2. ‘Fi cam tam bém sub me ti das
ao Tri bu nal as ques tões an te ri o res à
sen ten ça ain da não de ci di das’.

“3. Não é válido, sob alegação
de falta de pagamento do prêmio de
seguro, rescindir unilateralmente o
pacto respectivo. A cláusula que ad-
mite o cancelamento da apólice por
inadimplemento de parcelas é nula de
pleno direito (art. 51, XI da Lei n.
8.078/90).

“4. É necessário notificar o
segurado para constituí-lo em mora. 

“5. A indenização é devida,
descontando-se o valor da parcela do
prêmio não paga (art. 1.450 do Código
Civil). 

“6. Re cur so que me re ce pro vi -
men to” (gri fo nos so) (TAPR, AC n.
0129145-8, rel. Ju iz Tu fi Ma ron Fi lho,
DJ 3/12/99).

Do cor po do acór dão:

“Con sig ne-se, ain da, que a
aná li se de ve ir ma is além, po is se ria
exi gí vel da ape la da a no ti fi ca ção en -
de re ça da ao se gu ra do, pa ra só en tão
cons ti tuí-lo em mo ra, o que não ocor -
reu. Assim vem en ten den do es te Tri -
bu nal de Alça da:

‘Con tra to de se gu ro de ve í cu lo
— Prê mio par ce la do — Últi ma par ce la 
pa ga a des tem po de vi da men te atu a li -
za da — Re ce bi men to pe la cor re to ra
— Ale ga ção de can ce la men to au to -
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má ti co da apó li ce em fa ce do pac tu a -
do no con tra to — Impos si bi li da de —
Au sên cia de no ti fi ca ção — Por ta ria n.
23 da Su sep — Obri ga ção de in de ni -
zar — Re cur so co nhe ci do mas im pro -
vi do — Cor re ção mo ne tá ria e ju ros
de vi dos ao de sem bol so do va lor pe lo
se gu ra do no re pa ro do ve í cu lo — Mo -
ra da se gu ra do ra — Obstá cu los por
ela cri a dos na sa tis fa ção da obri ga ção 
con tra tu al’ (TAPR, Acór dão n. 3.984,
da Sex ta Câ ma ra Cí vel, re la tor Ju iz
Hi ro se Ze ni)”. 

No caso, constata-se que o si-
nistro ocorreu an tes de expirar-se o
prazo de tolerância de 30 dias, previsto 
na cláusula 5.2 das condições gerais
do contrato, para pagamento do
prêmio, sendo que, embora o segura-
do tenha procurado a empresa segu-
radora para efetuar o pagamento da
5ª parcela, esta não aceitou, por en-
ten der que o contrato estava rompido.

Ora, re co nhe cen do-se que
cum pria à se gu ra do ra pos tu lar judi-
cialmente a res ci são do con tra to ou,
pe lo me nos, no ti fi car o se gu ra do, pa ra 
cons ti tuí-lo em mo ra e rom per o vín cu -
lo, não se po de exi gir do se gu ra do a
con sig na ção em pa ga men to dos va lo -
res do prê mio pa ra cum pri men to do
art. 1.092 do Có di go Ci vil, an te a pos -
si bi li da de de com pen sa ção, eis que,
an tes de ex pi ra do o pra zo de pa ga -
men to do prê mio, tor nou-se o se gu ra -
do cre dor da in de ni za ção, em fa ce da
ocor rên cia do si nis tro.

Aplicável, na hipótese, o Dec.
n. 61.589/67, art. 4º, § 2º, verbis:

“ca so o prê mio te nha si do fra-
cionado e, ocor ren do per da to tal, re al
ou cons tru ti va, as pres ta ções vin cu la -
das se rão exi gí ve is por oca sião do pa -
ga men to da in de ni za ção”. 

Portanto, in casu, a indeniza-
ção deverá ser paga, descontando-se
as prestações vinculadas (vencida e
vincendas). 

A ju ris pru dên cia vem ado tan do
es te en ten di men to:

“Ape la ção cí vel. Ação de co -
bran ça. Con tra to de se gu ro. Prê mio
par ce la do. Se gun da par ce la não pa ga. 
Re cu sa da se gu ra do ra em re ce bê-la
com atra so. Vi o la ção ao ar ti go 1.450
do CC ca rac te ri za da. Can ce la men to
da apó li ce. Impos si bi li da de. Cláu su la
nu la de ple no di re i to. Inte li gên cia dos
ar ti gos 115 do CC e 51 do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor. Inde ni za ção
de vi da. De du ção do va lor cor ri gi do das 
par ce las não pa gas (ar ti gos 4º e 2º do
De cre to n. 61.589/67). Vi o la ção do ar ti -
go 960 do CC. Ma té ria não apre ci a da
em pri me i ra ins tân cia. Re cur so conhe -
ci do em par te e pro vi do.

“1. Não é vá li do, sob ale ga ção
de fal ta de pa ga men to do prê mio de
se gu ro, res cin dir uni la te ral men te o
pac to res pec ti vo.

“2. A cláu su la que ad mi te o
can ce la men to da apó li ce por ina dim -
ple men to de par ce las é nu la de ple no
di re i to (arts. 51, XI, da Lei n. 8.078/90
e 115 do CC).

“3. A in de ni za ção é de vi da,
des con tan do-se o va lor das par ce las
do prê mio não pa gas (art. 1.450 do
Có di go Ci vil).

“4. Ma té ria não aven ta da em
pri me i ra ins tân cia. Apre ci a ção nes ta
ins tân cia su pe ri or im pli ca ra su pres são 
de grau de ju ris di ção. 

“5. Recurso conhecido em par-
te e que merece provimento” (TAPR,
Ap. Cív. n. 0141677-9, rel. Juiz Tufi
Maron Filho, DJ 4/8/00).
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“É cer to que de i xou de efe tu ar o
pa ga men to das du as úl ti mas presta -
ções, tal cir cuns tân cia, con tu do, não re -
ti ra do se gu ra do o seu di re i to à in de ni -
za ção, ga ran ti do que se en con tra pe lo
ins ti tu to da com pen sa ção, já que se ria
inad mis sí vel que, sen do cre dor de uma
quan tia, ge ral men te mu i to ma i or que o
prê mio, fos se obri ga do ao de sem bol so
des te pa ra res guar dar o seu di re i to, co -
mo de res to lem brou o ape la do ao tra -
zer aos au tos as li ções de Pe dro Alvim,
até por que não se po de ol vi dar que a
even tu al mo ra do se gu ra do so bre ve io
de po is do si nis tro quan do já era cre dor
da in de ni za ção” (JTACivSP 139/188). 

“Con tra to de se gu ro. Mo ra no
pa ga men to do prê mio. Can ce la men to
do con tra to de se gu ro. Apli ca ção do
Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

“É abu si vo o can ce la men to do
con tra to de se gu ro por fal ta de pa ga-
men to de pres ta ções re fe ren tes ao prê -
mio. Estan do o con tra tan te em mo ra,
apli cá vel é o art. 1.450 do Có di go Ci vil.
Por se tra tar de con tra to de ade são, in -
ci dem as re gras do Có di go de De fe sa
do Con su mi dor, que vi sa à igual da de e
o equi lí brio con tra tu al en tre as par tes.
Não pro vi men to do ape lo (TJRS, Ap.
Cív. n. 70000102111, rel. Des. Na tô nio
Cor rêa P. da Fon tou ra, j. 28/2/2001).

“Se gu ro. Inde ni za ção. Co bran-
ça. Pa ga men to do prê mio a pres ta-
ções men sa is. Ina dim ple men to de
pres ta ção. Ocor rên cia do si nis tro an -
tes do adim ple men to. Co ber tu ra de vi -
da pro por ci o nal men te ao va lor per cen -
tu al do prê mio pa go pe lo se gu- ra do.
Ra zo a bi li da de e jus ti ça na con de na ção
da se gu ra do ra. Sen ten ça con fir ma da"
(TJRS, AC n. 598362028, rel. Des. Cla -
rin do Fa vret to, j. 23/12/1998).

Esta eg. Cor te de ci diu no mes -
mo de si de ra to no jul ga men to da Ape -
la ção Cí vel n. 50.920, de Tur vo, em
que foi re la tor o emi nen te Des. New -
ton Tri sot to, de cu jo acór dão ex trai-se:

“2. Con quan to na con tes ta ção
a se gu ra do ra te nha ar güi do fal ta de
pa ga men to do prê mio ven ci do até a
da ta do se gu ro, pos te ri or men te re co -
nhe ceu que fo ra re a li za do;

“3. O não-pagamento das de -
ma is pres ta ções, com a res sal va já fe i ta
an te ri or men te (item 1), não exo ne ra a
se gu ra do ra da obri ga ção de pa gar a
in de ni za ção.

“O De cre to n.  61.589, de
23/10/67, pre vê a hi pó te se no ar ti go 4º, 
§ 2º. Dis põe que ‘Ca so o prê mio te nha
si do fra ci o na do, e ocor ren do a per da
to tal, re al ou cons tru ti va, as pres ta ções 
vin cu la das se rão exi gí ve is por oca sião
do pa ga men to da in de ni za ção’.

“Cer to que o dis po si ti vo le gal
con tem pla si tu a ção em que há per da
to tal da co i sa se gu ra da. Po rém, por
ana lo gia, de ve apli car-se a re gra tam -
bém quan do a per da é ape nas par ci al.

“Não há ra zão de di re i to — ou
de jus ti ça, prin ci pal men te — que jus ti -
fi que a ado ção de cri té ri os di ver sos
pa ra hi pó te ses se me lhan tes.

“Não há porque exigir do segu-
rado o pagamento do prêmio se a se-
guradora pode compensar o seu cré-
dito com a indenização devida.

“Co mo bem ob ser vou o en tão
Des. Cân di do Ran gel Di na mar co,
‘...as exi gên ci as le ga is hão de ser in -
ter pre ta das por cri té ri os pre si di dos
pe la ra zo a bi li da de e não se po de per -
der de men te que a lei é fe i ta com vis -
tas a si tu a ções tí pi cas que pre vê, me -
re cen do ser mo de la da, con for me o
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ca so, se gun do as pe cu li a ri da des de
ca sos atí pi cos’ (RJTJESP 102/27).

“Ca so que guar da si mi li tu de
com o re tra ta do nos au tos já foi exa -
mi na do pe la Pri me i ra Câ ma ra Ci vil
des te So da lí cio, que as sim de ci diu:

‘Se gu ro — Pac to in con tro ver so
— Pa ga men to par ce la do — Ocor rên cia 
do si nis tro após o re co lhi men to da pri -
me i ra pres ta ção — Ori en ta ção da cor -
re to ra pa ra in ter rom per o im plemen to
dos de ma is va lo res — Com pensa ção
na opor tu ni da de da in de ni za ção — Irre -
le vân cia, na es pé cie, do fa to — Ape lo
im pro vi do.

‘Inde pen den te men te de qui ta -
ção do to tal das par ce las, es tá em vi gor 
o con tra to de se gu ro fa cul ta ti vo, sen do
inar re dá vel à vis ta de si nis tro o seu
cum pri men to. Não con fi gu ra mo ra a
ori en ta ção da cor re to ra no sen ti do de
sus pen são do pa ga men to das pres ta -
ções res tan tes, vi san do a pos te ri or
com pen sa ção, se no dia do even to a
obri ga ção men sal es ta va sa tis fe i ta’ (Ap. 
Cív. n. 49.876, Des. Fran cis co Oli ve i ra
Fi lho, DJSC n. 9.380 de 19/12/95, pág.
15)” (gri fo nos so). 

Igual men te já de ci diu o Su pe-
ri or Tri bu nal de Jus ti ça:

“Re cur so es pe ci al. Con tra to de
se gu ro. Pa ga men to em pres ta ções.
Ina dim ple men to. Ho no rá ri os de ad vo-
ga do. Cor re ção mo ne tá ria de ju ros.

“1. Na li nha de pre ce den tes des -
ta Cor te, ocor ren do o si nis tro no pra zo
de pa ga men to do prê mio, não po de a
se gu ra do ra es ca par da co ber tu ra con -
tra ta da, ain da ma is con si de ran do que o 
con tra to foi subs tan ci al men te cum pri do
e o acór dão de ter mi nou, sem im pug na -
ção dos in te res sa dos, que do va lor a
ser pa go fos se de du zi da a quan tia re la -
ti va à úl ti ma pres ta ção, a úni ca que fal -
tou li qui dar” (STJ, REsp n. 58.461/RJ,

rel. Min. Car los Alber to Me ne zes Di re i -
to, DJ 7/4/1997, pág. 11.113).

Fi nal men te, a cir cu lar da Su sep
acos ta da aos au tos pe la ape lan te, além 
de ser de in ter pre ta ção du vi do sa, é
pos te ri or ao con tra to en ta bu la do en tre
as par tes e a ocor rên cia do si nis tro, não 
ten do apli ca ção re tro a ti va, pe lo que im -
pos sí vel aco lher sua pre ten são de re ce -
bi men to in te gral da in de ni za ção com
fun da men to na pro por ci o na li da de do
va lor do prê mio pa go em re la ção aos di -
as se gu ra dos.

Des sa for ma, pa ra que não
ocor ra en ri que ci men to in de vi do de
qual quer das par tes, a in de ni za ção
de ve ser pa ga, pro ce den do-se ao des -
con to das par ce las can ce la das do prê -
mio, de vi da men te cor ri gi das. 

No ca so, a in de ni za ção a ser pa -
ga pe la se gu ra do ra, em fa ce de pe di do
ex pres so na ini ci al, de ve cor res pon der
ao va lor de mer ca do do bem, à épo ca
do si nis tro, con si de ran do-se os va lo res
in di ca dos na ini ci al, já que os or ça men -
tos tra zi dos pe la au to ra não fo ram im -
pug na dos pe la re que ri da.

Ante o ex pos to, dá-se pro vi-
men to em par te ao re cur so, con de-
nan do a se gu ra do ra a pa gar a in de ni-
za ção cor res pon den te ao va lor de mer -
ca do do ve í cu lo se gu ra do, in di ca do na
ini ci al, des con tan do-se as par ce las do
prê mio cu jo pa ga men to não ocor reu,
es tas cor ri gi das mo ne ta ri a men te e com
ju ros le ga is, se não es ti ver pre vis ta no
con tra to ma i or ta xa (art. 1.450 do CC).

A in de ni za ção de ve ser acres-
ci da de cor re ção mo ne tá ria a par tir do
si nis tro e ju ros de 6% ao ano, a par tir
da ci ta ção.

Ten do em vis ta a ocor rên cia de
su cum bên cia mí ni ma por par te da au -
to ra, de ve a re que ri da ar car com o pa -
ga men to das cus tas pro ces su a is e ho -
no rá ri os ad vo ca tí ci os do pa tro no da
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re que ren te, os qua is fi xa-se em 15%
(quin ze por cen to) so bre o va lor da
con de na ção, na for ma do art. 20, § 3º, 
c/c art. 21, pa rá gra fo úni co, do CPC.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Van -
der lei Ro mer.

Florianópolis, 13 de agosto de 2001.

Ma zo ni Fer re i ra,

Pre si den te com vo to;

Sér gio Ro ber to Ba asch Luz,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 00.010485-0, DE RIO DO SUL

Re la tor: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz

Res pon sa bi li da de ci vil. Atra so de vôo. Pre ten são da em pre sa
aé rea de apli car a Con ven ção de Var só via. Pre ten são afas ta da.
Inci dên cia do Có di go de De fe sa do Con su mi dor. 

Dano ma te ri al. Ne ces si da de de com pro va ção. Afas ta men to
da con de na ção. 

Dano mo ral. Des ne ces si da de de pro va. Va lor es ti ma do. 

Re cur so par ci al men te pro vi do.

Não se pode ol vi dar que o Có di go de De fe sa do Con su mi dor
es ta be le ce nor mas de or dem pú bli ca e ar ro la di re i tos bá si cos do
con su mi dor, den tre eles a efe ti va re pa ra ção dos da nos ma te ri a is e
morais (art. 6º, VI). A lei aten de a co man do cons ti tu ci o nal — ar ti go
5º, XXXII — que eri ge a de fe sa do con su mi dor à con di ção de di re i to
fun da men tal. No te-se que a Cons ti tu i ção Fe de ral, lei má xi ma do
nos so or de na men to ju rí di co, em seu ar ti go 5º, § 2º, não pro põe a su -
pre ma cia de con ven ções ou tra ta dos in ter na ci o na is dos qua is o Bra -
sil seja sig na tá rio, ape nas não cha ma para si a ex clu si vi da de dos
di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is. No caso de trans por te aé reo não
se tem como ne gar a in ser ção das par tes, o pas sa ge i ro e a em pre sa
aé rea, no con ce i to le gal de con su mi dor e de for ne ce dor.

A con de na ção em dano ma te ri al exi ge com pro va ção dos pre -

ju í zos. O au tor que não apre sen ta pro va e não es pe ci fi ca o pe di do a

tí tu lo de dano ma te ri al não pode fa zer jus à in de ni za ção, já que o ar -

ti go 286 do CPC exi ge pe di do cer to e de ter mi na do. 
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
00.010485-0, da comarca de Rio do Sul 
(2ª Vara), em que é apelante Viação
Aérea São Paulo, sendo apelado Wal -
ter Carlos Seyfferth:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, pro -
ver par ci al men te o re cur so.

Cus tas na for ma da lei.

Wal ter Car los Seyf ferth pro pôs
ação de in de ni za ção por per das e da -
nos em fa ce de VASP — Vi a ção Aé rea 
São Pa u lo S.A. ex pon do que ad qui riu
por in ter mé dio da agên cia de vi a gens
Po int Tur um pa co te de oi to di as com
des ti no a Ate nas, com sa í da mar ca da
pa ra o dia 29 de abril de 1998 às
23h20min, no va lor de R$ 2.393,43.
Re la tou que o pa co te de vi a gem com -
pre en dia o vôo de Na ve gan tes pa ra
São Pa u lo e des ta pa ra Ate nas, po rém
no dia do em bar que os pas sa ge i ros fo -
ram in for ma dos pe los fun ci o ná ri os da
em pre sa ré de que ha ve ria um atra so,
e após es pe ra rem por ma is de 4 ho ras
no ae ro por to fo ram avi sa dos de que o
vôo ha via si do trans fe ri do pa ra o dia
se guin te. Dis se que per ma ne ce ram
num ho tel das 3 às 6 ho ras do dia
30/4/98 e re tor na ram ao ae ro por to pa -
ra sa ir no vôo das 8 ho ras, mas em vir -
tu de de um no vo atra so aca ba ram por
em bar car ape nas às 11 ho ras do dia
30/4/98. Re cla mou que em ra zão da
es pe ra so freu des con for to e pre ju í zo,
já que pa gou por um pa co te de 8 di as e 
per ma ne ceu no des ti no du ran te 7, po is 
vi a jou pa ra Ate nas du ran te o dia 30 de
abril e não du ran te a no i te de 29/30 de
abril. Pos tu lou pe la con de na ção da ré
no pa ga men to do va lor de R$ 4.000,00 
a tí tu lo de da no ma te ri al e mo ral. 

Em con tes ta ção, a em pre sa ré
ale gou que o atra so de veu-se a pro -
ble mas de or dem téc ni ca com a ae ro -
na ve e que o pre ju í zo ma te ri al cin -
giu-se a ape nas um dia do pa co te e o
da no mo ral exi ge com pro va ção, não
sen do crí vel que um ho mem co mum
so fra aba lo mo ral em vir tu de de um
dia de atra so.  

A li de foi jul ga da an te ci pa da -
men te.

Irresignada com a sentença do
MM. Juiz a quo que julgou procedente
o pedido formulado na inicial, a ré
interpôs apelação aduzindo que a
questão deveria ter sido analisada à
luz da Convenção de Varsóvia e do
Protocolo de Haia promulgados no
Brasil respectivamente pelos Decretos
ns. 20.704/31 e 56.463/65 e não pelo
Código de Defesa do Consumidor, que 
é lei geral e pos te rior. Asseverou que a 
hipótese assemelha-se a motivo de
força maior, fato que isenta de
responsabilidade o transportador con-
forme a lei específica e não configura
descumprimento contratual já que no
próprio bilhete há previsão expressa
da possibilidade de alteração no
horário dos vôos. Frisou que o apelado 
não comprovou prejuízos concretos,
nem demonstrou os danos morais.
Postulou a reforma in te gral da sen-
tença julgando-se improcedente o
pedido ou, em não sendo o caso, a
redução do quan tum arbitrado a título
de dano moral. 

Nas con tra-ra zões, o ape la do
en ten deu apli cá vel o Có di go do Con -
su mi dor po is se tra ta de fa to ocor ri do
em ter ri tó rio bra si le i ro en tre pes so as
aqui do mi ci li a das e se di a das, re la ti vo
a fa lha na pres ta ção de ser vi ço por
par te da em pre sa for ne ce do ra. Dis se
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que se ja qual for a ca u sa do atra so
(gre ve dos fun ci o ná ri os ou ma nu ten -
ção do avião) a em pre sa é cul pa da di -
re ta ou in di re ta men te pe lo ina dim ple -
men to con tra tu al. Re que reu fos se
man ti da a sen ten ça nos se us ter mos. 

É o re la tó rio.

A apelante pretende a aplicação 
da Convenção de Varsóvia, que exime
o transportador de responsabilidade
caso prove ter tomado todas as medi-
das necessárias para evitar o dano ou
que não lhe foi possível tomá-las
(artigo 20). Prevalece-se também de
disposição con tratual constante da
contracapa do bilhete de passagem
que permite ao transportador atrasar o
vôo em havendo necessidade. Preten-
de afastar a incidência do Código do
Consumidor, que estabelece a respon- 
sabilidade objetiva do prestador de
serviços. 

Extrai-se dos au tos que a sa í da 
do vôo de São Pa u lo pa ra Ate nas es -
ta va mar ca da pa ra às 23h20min do
dia 29/4/98 (fl. 8) e o em bar que efe ti -
vou-se ape nas às 11 ho ras do dia 30.
Fo ram pra ti ca men te 12 ho ras de atra -
so, tem po no qual o ape la do per ma ne -
ceu par te no pró prio ae ro por to e par te
em ho tel às ex pen sas da em pre sa.

A ques tão re la ti va à le gis la ção
apli cá vel em ca so de atra so de vôo
não é pa cí fi ca. 

A Con ven ção de Var só via, in -
cor po ra da ao or de na men to ju rí di co
bra si le i ro pe lo De cre to n. 20.704/31
pa ra re gu lar ma té ria ati nen te ao trans -
por te aé reo in ter na ci o nal, não po de
ser con si de ra da hi e rar qui ca men te su -
pe ri or às de ma is le is or di ná ri as e é an -
te ri or à Lei n. 8.078/90, que por sua
vez tam bém tra ta de ma té ria es pe ci al

con cer nen te às re la ções en tre con su -
mi dor e for ne ce dor. 

Con for me acór dão do Des. Pe -
dro Ma no el Abreu:

“O CDC, quan do em con fli to
com a Con ven ção, so bre ela tem pre -
va lên cia, ten do em vis ta ser lei hi e rar -
qui ca men te su pe ri or (edi ta da nos ter -
mos do ar t .  5º ,  inc.  XXXI I ,  da
Cons ti tu i ção Fe de ral), es pe ci al (re gu -
lan do to da a re la ção de con su mo) e
pos te ri or (edi ta da em 11/9/1990 e com 
vi gên cia em 13/03/1991, en quan to
que a Con ven ção in gres sou no or de -
na men to na ci o nal em 24/11/1931)”
(Ape la ção Cí vel n. 98008188-2, da 4ª
Câ ma ra Ci vil, jul ga da em 15/4/99). 

Não se po de ol vi dar que o Có -
di go de De fe sa do Con su mi dor es ta -
be le ce nor mas de or dem pú bli ca (ar ti -
go 1º) e ar ro la di re i tos bá si cos do
con su mi dor, den tre eles a efe ti va re -
pa ra ção dos da nos ma te ri a is e mo ra is
(ar ti go 6º, VI). A Lei aten de a co man do 
cons ti tu ci o nal — ar ti go 5º, XXXII —
que eri ge a de fe sa do con su mi dor à
con di ção de di re i to fun da men tal.

No te-se que a Cons ti tu i ção Fe -
de ral, lei má xi ma do nos so or de na -
men to ju rí di co, em seu ar ti go 5º, § 2º,
não pro põe a su pre ma cia de con ven -
ções ou tra ta dos in ter na ci o na is dos
qua is o Bra sil se ja sig na tá rio, ape nas
não cha ma pa ra si a ex clu si vi da de dos 
di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is.

De ve-se con si de rar ain da que à 
épo ca da Con ven ção de Var só via, da -
ta da de 12/10/29, pro cu rou-se pro te -
ger os in te res ses das em pre sas aé re -
as evi tan do-lhes gran des pre ju í zos
com in de ni za ções de cor ren tes de aci -
den tes oca si o na dos por tec no lo gi as e
sis te mas de se gu ran ça me nos avan -
ça dos. Ho je o avan ço téc ni co tan to
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das ae ro na ves co mo dos me i os pa ra
de tec tar ou so lu ci o nar qua is quer fa -
lhas ser ve de ba se pa ra afas tar o pro -
te ci o nis mo ou tro ra con ce di do. Não
exis te ma is mo ti vo pa ra se pri vi le gi ar
o trans por ta dor aé reo em de tri men to
de ou tros pres ta do res de ser vi ços cu -
jas ati vi da des são re gu la das pe la no -
va le gis la ção de con su mo. 

Atentando-se ao caso concreto, 
a empresa apelante alega “motivos
técnicos, visando a segurança do vôo”
(fl. 44) como fato que lhe retiraria a
responsabilidade pelos danos cau-
sados ao apelado. Ora, não se con-
cebe que uma empresa aérea, espe-
cialmente do seu porte, não tenha um
planejamento de controle sobre a
manutenção de suas aeronaves de
modo a respeitar os horários de saída
dos vôos já previamente escalonados.
Algum atraso é possível e até con-
cebível, porém 12 horas de atraso e
ainda sob a alegação de que “não
havia previsão em relação ao mo-
mento em que estariam concluídos os
serviços de manutenção” (fl. 44),
ultrapassa o limite de tolerância de
qualquer passageiro. Deve-se atentar
também para o fato noticiado à fl. 10
quanto ao estado de greve em que se
encontravam na época os empregados 
da empresa por motivo salarial,
peculiaridade que certamente influiu
nas condições normais de trabalho da
equipe e refletiu no adiamento de
vôos.  

No ca so de trans por te aé reo
não se tem co mo ne gar a in ser ção
das par tes, o pas sa ge i ro e a em pre sa
aé rea, no con ce i to le gal de con su mi -
dor e de for ne ce dor, res pec ti va men te, 
nos ter mos dos ar ti gos 2º e 3º da Lei
n. 8.078/90. 

A Lei de Con su mo in ci de es pe -
ci al men te quan to à re pa ra ção do da no 
mo ral, cons ti tu ci o nal men te as se gu ra -
da pe lo ar ti go 5º, V e X. 

A pro pó si to as se guin tes de ci -
sões dos tri bu na is su pe ri o res:

“Ci vil. Trans por te aé reo. Atra so
de vôo in ter na ci o nal. Da no mo ral.
Con ven ção de Var só via. Có di go de
De fe sa do Con su mi dor. Apli ca bi li da -
de. Pre ce den te da tur ma. Ori en ta ção
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Agra vo
des pro vi do.

“I — Nos ter mos da ori en ta ção
fir ma da em pre ce den te da Tur ma, o
‘da no mo ral de cor ren te de atra so em
vi a gem in ter na ci o nal tem sua in de ni -
za ção cal cu la da de acor do com o
CDC’ (REsp n. 235.678-SP, DJ
14/2/2000)” (AGA n. 209763/MG, rel.
Min. Sál vio de Fi gue i re do Te i xe i ra, jul -
ga do em 18/4/2000).

“Inde ni za ção. Da no mo ral.
Extra vio de ma la em vi a gem aé rea.
Con ven ção de Var só via. Obser va ção
mi ti ga da. Cons ti tu i ção Fe de ral. Su -
pre ma cia.

“O fato de a Convenção de Var- 
sóvia revelar, como regra, a indeni-
zação tarifada por danos materiais
não exclui a relativa aos danos mo-
rais. Configurados ess es pelo senti-
mento de desconforto, de constran-
gimento, aborrecimento e humilhação
decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da
República — incisos V e X do artigo
5º, no que se sobrepõe a tratados e
convenções ratificados pelo Brasil”
(RE n. 172720-9/RJ, rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 6/2/96).

Mes mo que se pro ce des se na
hi pó te se dos au tos à apli ca ção da
Con ven ção de Var só via que im põe ao
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trans por ta dor a res pon sa bi li da de sub -
je ti va com pre sun ção re la ti va de cul -
pa, a em pre sa ape lan te não se exi mi -
ria da obri ga ção de in de ni zar. Nos
ter mos dos ar ti gos 19 e 20:

Arti go 19: “Res pon de o trans -
por ta dor pe lo da no pro ve ni en te do
atra so no trans por te aé reo de vi a jan -
tes, ba ga gens ou mer ca do ri as”. 

Arti go 20: “O trans por ta dor não
se rá res pon sá vel se pro var que to -
mou, e to ma ram os se us pre pos tos to -
das as me di das ne ces sá ri as pa ra que
se não pro du zis se o da no, ou que lhes 
não foi pos sí vel to má-las”. 

Assim, não sen do jus ti fi ca ti va
pla u sí vel a ne ces si da de de ma nu ten -
ção téc ni ca da ae ro na ve no mo men to
do em bar que a pon to de atra sar o vôo
por 12 ho ras, res ta o de ver da ape lan -
te de in de ni zar os da nos ca u sa dos ao
ape la do. 

Na mes ma li nha de pen sa men -
to dis pos ta à apli ca ção do Có di go do
Con su mi dor, a cláu su la con tra tu al
que per mi te ao trans por ta dor al te rar
os ho rá ri os de vôo sem as su mir qual -
quer res pon sa bi li da de re la ti va às co -
ne xões é abu si va po is per mi te que a
em pre sa, uni la te ral men te e fun da da
em qua is quer mo ti vos que re pu tar
con ve ni en tes, al te re ho rá ri os de vôo,
fa to que re per cu te, co mo no pre sen te
ca so, no di re i to da ou tra par te con tra -
tan te (o pas sa ge i ro) que ade re ao
con tra to de vi a gem pe las con di ções
que lhe são con ve ni en tes e mu i tas ve -
zes ne ces sá ri as. 

Nos ter mos do ar ti go 51, I, da Lei 
n. 8.078/90, é nu la de ple no di re i to a
cláu su la abu si va in ser ta nos con tra tos. 

Qu an to ao da no mo ral en ten -
de-se não ha ver ne ces si da de de pro va.

“Responsabilidade civil. Trans-
porte aéreo. Atraso de vôo internacio-
nal. Dano moral. Prova do prejuízo.
Fixação do quan tum indenizatório.

“Provados o fato e as circuns-
tâncias pessoais do viajante, para o
reconhecimento do dano extrapatri-
monial não se exige a prova do des-
conforto, da dor ou da aflição, que são
admitidos através de um juízo da expe- 
riência. Precedente da Quarta Turma”
(REsp n. 234472/SP, rel. Min. Barros
Monteiro, julgado em 5/12/2000).

Re al men te a dor mo ral não é
men su rá vel por is so a in de ni za ção vi -
sa ape nas a com pen sá-la. A fi xa ção
do va lor de ve le var em con ta al guns
cri té ri os ta is co mo o grau de cul pa do
le san te, a gra vi da de da le são, a si tu a -
ção eco nô mi ca do le san te e do le sa -
do. A cul pa bi li da de da em pre sa não
de i xa de ser gra ve po is te ve uma ati tu -
de até de des res pe i to com os pas sa -
ge iros ao não aten der às pro gra ma ções 
de vôo a pre tex to de re a li zar ma nu ten -
ção téc ni ca, que era sua obri ga ção.
Sua con du ta sem dú vi da oca si o nou de -
sa gra do e an gús tia ao ape la do, que se
pro gra mou an te ci pa da men te pa ra a vi -
a gem, mas por fa to de vi do ex clu si va -
men te à em pre sa foi obri ga do a es pe rar 
12 ho ras até o em bar que. O le sa do é
ad vo ga do e cer ta men te pos sui uma
boa si tu a ção so ci al e a le san te é uma
das ma i o res em pre sas aé re as do pa ís,
ten do per fe i tas con di ções de ar car com
a in de ni za ção.

O au tor/ape la do na ini ci al pos -
tu lou a con de na ção da ré ao pa ga -
men to glo bal de R$ 4.000,00 a tí tu lo
de da no mo ral e ma te ri al. Embo ra não 
te nha dis cer ni do o va lor de ca da um, o 
ju iz en ten deu fi xá-lo pa ra o da no mo -
ral em R$ 3.700,83, re sul ta do que
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ob te ve de du zin do da im por tân cia
ple i te a da o va lor do pre ju í zo ma te ri al
— R$ 299,17 — re fe ren te à per da de
um dia do pa co te. Pe lo fa to de a afe ri -
ção do da no mo ral ser pu ra men te
sub je ti va, o ju iz não es tá ads tri to ao
va lor pe di do na ini ci al, que se con si -
de ra es ti ma do pe lo au tor e o qual po -
de in clu si ve pe dir seu ar bi tra men to. 

Di an te dos fa tos, em bo ra não te -
nha o ape la do de ter mi na do na exor di al
o va lor pre ten di do a tí tu lo de da no mo -
ral, foi es te bem fi xa do na sen ten ça.  

Qu an to à não com pro va ção do
da no ma te ri al, ra zão as sis te à ape lan -
te. Não há nos au tos pro va de pre ju í -
zos, sen do que o ape la do li mi ta-se a
ale gar que per deu um dia de vi a gem
(fl. 4), sem ne nhu ma de ter mi na ção de
per das ou de va lo res. Além dis so,
engloba em uma só quan tia (R$
4.000,00) — a tí tu lo de da no mo ral e
ma te ri al — o pe di do de con de na ção,
sem es pe ci fi car o fun da men to pa ra a
re pa ra ção do da no ma te ri al, em de sa -

ten ção ao ar ti go 286 do Có di go de
Pro ces so Ci vil, que exi ge pe di do cer to 
e de ter mi na do. 

Ante o ex pos to, dou pro vi men to 
par ci al ao re cur so pa ra o fim de man -
ter a con de na ção da ape lan te no pa -
ga men to de in de ni za ção por da no mo -
ral no va lor fi xa do na sen ten ça (R$
3.700,83) e de afas tar a con de na ção
em re la ção aos da nos ma te ri a is. 

Co mo o ape la do de ca iu em par -
te mí ni ma do pe di do, con ti nu a rá a ape -
lan te res pon den do in te i ra men te pe las
cus tas e ho no rá ri os, nos ter mos do ar -
ti go 21, pa rá gra fo úni co, do CPC. 

Par ti ci pa ram do jul ga men to, com 
vo tos ven ce do res, Exmos. Srs. Des.
Ansel mo Ce rel lo e Ma zo ni Fer re i ra.

Florianópolis, 6 de agosto de 2001.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te com vo to;

Sér gio Ro ber to Ba asch Luz,

Re la tor.

APELAÇÃO CÍVEL N. 96.002586-3, DE CRICIÚMA

Relatora: Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta

Pro pri e da de in dus tri al — Mar ca — Ação em de fe sa do uso
ex clu si vo — Mar cas cujo úni co pon to de co in ci dên cia é o pa tro ní mi -
co “Tas ca” — Exis tên cia de ou tros ele men tos em sua es tru tu ra ca -
pa zes de evi tar con fu são en tre elas — Vi o la ção da mar ca não
ca rac te ri za da — Re cur so des pro vi do.

Não há fa lar de vi o la ção ao di re i to de uso ex clu si vo de mar ca
se não há pos si bi li da de de con fu são en tre a mar ca posteriormente
re gis tra da e a que se diz vi o la da.

A pos si bi li da de de con fu são deve ser apre ci a da pela im pres -
são de con jun to de i xa da pe las mar cas. Ha ven do di fe ren ças no tá ve is
en tre elas, tan to no as pec to vi su al como no as pec to or to grá fi co, im -
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pos sí vel co gi tar de imi ta ção ou re pro du ção.

Ape lo ade si vo — Ver ba ad vo ca tí cia fi xa da em quan tia ir ri só -

ria — Au men to — Re cur so pro vi do.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
96.002586-3, da comarca de Criciúma, 
em que é apelante Adair Tasca, sendo
apelado Humberto Tasca:

ACORDAM os Exce len tís si mos
Se nho res De sem bar ga do res da Qu ar -
ta Câ ma ra Ci vil, sem voto dis cre pan te,
ne gar pro vi men to ao ape lo e dar pro vi -
men to ao re cur so ade si vo in ter pos to.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Na co mar ca de Cri ci ú ma, Ada ir
Tas ca pro pôs ação de abs ten ção de
uso de no me ou mar ca con tra Hum -
ber to Tas ca, ob je ti van do ga ran tir o di -
re i to de uso ex clu si vo do no me “Tas -
ca”, o qual am bos os l i  t i  gan tes
uti li zam na ex plo ra ção de ser vi ços ge -
ra is de au di to ria con tá bil, con ta bi li da -
de e des pa chan te em ge ral.

Pa ra tan to, ale gou ser ti tu lar da 
mar ca “Ada ir Tas ca” des de 9/9/86, da -
ta em que pro mo veu o re gis tro de seu
no me no INPI, com o fi to de uti li zá-lo
no exer cí cio da ati vi da de de con ta -
dor/des pa chan te.

Contestando, o réu afirmou que 
o patronímico “Tasca” nem sequer
poderia ter sido registrado pelo autor
como marca no INPI, ex vi do disposto 
no art. 65, item 12, da Lei de Pro-
priedade In dus trial.

Assi na lou que usa o seu no me
ci vil com ple to pa ra iden ti fi car seu es -
cri tó rio de des pa chan te, no me es se

que não se con fun de com a mar ca re -
gis tra da pe lo au tor no INPI.

Sus ten tou que as nor mas re-
guladoras das mar cas e no mes co -
mer ci a is não im pe dem que pes so as
de um mes mo pa tro ní mi co ve nham a
va ler-se des te pa ra exer cer ati vi da des 
co mer ci a is idên ti cas.

Arre ma tou re que ren do a im pro -
ce dên cia do pe di do ina u gu ral, pa ra
que o au tor fos se con de na do ao pa ga -
men to das cus tas pro ces su a is e ho no -
rá ri os ad vo ca tí ci os.

Re gu lar men te pro ces sa do, o
fe i to cul mi nou com sen ten ça da la vra
do Dr. Ro gé rio Ma ri a no do Nas ci men -
to, que hou ve por bem jul gar im pro ce -
den te o pe di do ina u gu ral, con de nan do 
o au tor a pa gar as cus tas proces-
suais e a ver ba ad vo ca tí cia, es ta fi xa -
da no im por te de 20% so bre o va lor
atri bu í do à ca u sa.

Incon for ma do, o au tor ape lou
afir man do que ob te ve pa ra si o di re i to
de uso ex clu si vo do pa tro ní mi co “Tas -
ca” ao pro mo ver o re gis tro da mar ca
“Ada ir Tas ca” no INPI.

Dis se que seu re gis tro no INPI
de ve pre va le cer so bre o re gis tro pro -
mo vi do pe lo réu no mes mo ór gão, em
res pe i to ao prin cí pio da an te ri o ri da de.

Por fim, requereu a reforma do
decisum prolatado,  para que o
apelado seja condenado a abster-se
de continuar a utilizar o nome “Tasca”
em sua atividade de prestador de
serviço de au di to ria contábil, conta-
bilidade e de despachante em geral.
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Den tro do pra zo le gal, o ape la -
do ofe re ceu su as con tra-ra zões e in -
ter pôs re cur so ade si vo, ob je ti van do o
au men to da ver ba ad vo ca tí cia fi xa da
na sen ten ça.

Re ba ti do o ape lo ade si vo, as -
cen de ram os au tos a es ta su pe ri or
ins tân cia.

II — Voto

Extrai-se dos au tos, co mo fa to
in con tro ver so, que o ape lan te é o le gí -
ti mo pro pri e tá rio da mar ca “Ada ir Tas -
ca”, mar ca es sa que uti li za na ex plo ra -
ção de ser vi ços de au di to ria con tá bil,
con ta bi li da de e de des pa chan te em
ge ral des de 1971. Se gun do cons ta do 
do cu men to de fl. 8, tal mar ca foi re gis -
tra da nos ar qui vos do INPI em 9 de
se tem bro de 1986, al guns anos após
o ape lan te já ter da do iní cio às su as
ati vi da des.

Por ou tro la do, in fe re-se que o
ape la do ob te ve pa ra si, em da ta de 26
de fe ve re i ro de 1991 (fl. 214), o re gis -
tro da mar ca “Hum ber to Tas ca”, a qual
tam bém uti li za pa ra exer cer a ati vi da -
de de des pa chan te. Con so an te se de -
pre en de dos au tos, o ape la do in gres -
sou nes te ra mo por vol ta de 1981, ano
em que seu ir mão Lu iz Hen ri que Tas ca 
ve io a fa le cer, de i xan do-lhe um es cri -
tó rio de des pa cho pa ra to mar con ta.

Di an te des se con tex to, pre ten -
de o ape lan te im pe dir que seu so bri -
nho Hum ber to Tas ca, ora ape la do, uti -
li ze o so bre no me “Tas ca” co mo mar ca
de ser vi ço, ale gan do que a an te ri o ri da -
de de re gis tro con fe re-lhe o di re i to de
uso ex clu si vo do alu di do pa tro ní mi co,
ao me nos pa ra exer cer a ati vi da de de
des pa chan te. Sob a óti ca do ape lan te,
a exis tên cia de do is des pa chan tes

com o mes mo so bre no me con fun de o
con su mi dor, co mo tam bém abre a pos -
si bi li da de de o ape la do en ri que cer-se
às cus tas da boa re pu ta ção cons tru í da
por ou tro mem bro da fa mí lia.

Como se vê, a con tro vér sia em
fo co si tua-se no cam po do di re i to mar -
cá rio. Em sín te se, bus ca o ape lan te o
re co nhe ci men to da vi o la ção de sua
mar ca, ale gan do que o ape la do a te ria 
re pro du zi do par ci al men te.

Por ma is que o ape lan te te nha
se es for ça do pa ra ca rac te ri zar a ofen -
sa de sua mar ca, o bom sen so, ali a do
aos ele men tos de con vic ção tra zi dos a
lu me, im pe de que sua pre ten são se ja
aga sa lha da. In ca su, não há co gi tar de
in fra ção ao di re i to de ex clu si vi da de ao
uso de mar ca pe la sin ge la ra zão de as
mar cas se rem dis tin tas, não ha ven do
pos si bi li da de de con fu são en tre elas.
Enquan to o ape lan te iden ti fi ca se us
ser vi ços va len do-se do no me “Ada ir
Tas ca”, o ape la do uti li za o no me “Hum -
ber to Tas ca”. No te-se que, em bo ra
am bas as mar cas te nham em co mum a 
pre sen ça do pa tro ní mi co “Tas ca” em
sua es tru tu ra, tal no me faz-se acom-
pa nhar de ou tros ele men tos ap tos a
dis tin guir os ser vi ços dos li ti gan tes. Ao
de pa rar-se com o le tre i ro “Escri tó rio de 
Des pa chan te Hum ber to Tas ca”, o con -
su mi dor sa be que ali os ser vi ços de
des pa cho são exe cu ta dos por Hum -
ber to Tas ca, e não por Ada ir Tas ca.
Co mo se is so não bas tas se, as mar -
cas pos su em um de sign grá fi co com -
ple ta men te dis tin to, o que aju da a evi -
tar con fu sões en tre elas. Enquan to a
mar ca re gis tra da por Hum ber to Tas ca
pos sui um triân gu lo co mo si nal dis tin ti -
vo, a mar ca de Ada ir Tas ca é acom pa -
nha da de de se nho em que a le tra “A”
en con tra-se en vol ta em um cír cu lo. 
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Em se tra tan do de mar ca é
sem pre bom sa li en tar que a pos si bi li -
da de de con fu são de ve ser apre ci a da
ten do-se em men te a im pres são de i -
xa da pe lo seu in te i ro con jun to. Não se 
po de fi car pre so a uma só pa la vra de
sua es tru tu ra, co mo pre ten de o ape -
lan te. So bre es te de ta lhe, Car va lho de 
Men don ça aler ta:

“Dá-se imi ta ção, pro i bi da le gal -
men te, to das as ve zes que a fun ção da 
mar ca exis ten te é tur ba da, ou me lhor,
quan do a no va mar ca, apre ci a da no
seu con jun to, pro duz a im pres são de
ou tra” (Men don ça, J. X. Car va lho. Tra -
ta do de Di re i to Co mer ci al Bra si le i ro. 7ª
ed., São Pa u lo, Li vra ria Fre i tas Bas tos, 
1963, vol. V, par te I, pág. 267).

Por ou tro la do, não se po de
per der de vis ta que as mar cas em
des ta que con sis tem nos no mes ci vis
dos li ti gan tes. Ao tra tar des sas es pé -
ci es de mar ca, o ilus tre co mer ci a lis ta
João da Ga ma Cer que i ra ad ver te:

“(...) se a lei ad mi tis se, co mo
mar ca, o sim ples no me das pes so as,
sem ou tro ca rac te rís ti co, cri a ria um
mo no pó lio in jus to em fa vor de quem
pri me i ro o ado tas se pa ra aque le fim,
em pre ju í zo de se us ho mô ni mos, que
se ve ri am im pe di dos de usar o pró prio 
no me, pa ra qual quer fim co mer ci al,
sob pe na de in cor re rem nas san ções
le ga is. Por es se mo ti vo, o uso do no -
me con ti nua li vre, pro te gen do-se ape -
nas a for ma es pe ci al de que se re ves -
te. Con se qüen te men te, qual quer
pes soa que te nha di re i to ao uso do
mes mo no me, ci vil ou co mer ci al, po de 
usá-lo e re gis trá-lo co mo mar ca, des -
de que lhe dê for ma ca rac te rís ti ca di -
fe ren te, de mo do a evi tar qual quer
con fu são com ou tras mar cas cons ti-
tu í das pe lo mes mo no me”.

Ma is adi an te, o re fe ri do au tor
ar re ma ta:

“O que a lei pro te ge, por tan to, é 
a for ma ori gi nal, dis tin ti va, de que o
no me se re ves te. Essa for ma ca rac te -
rís ti ca da mar ca é que não po de ser
apro pri a da por ter ce i ros com di re i to a
igual no me. Estes, po rém, po dem
ado tar o mes mo no me, sob ou tra for -
ma, des de que não es ta be le çam con -
fu são en tre as mar cas. Se tal acon te -
cer, a mar ca não se rá vá li da, não por
ca u sa do no me em pre ga do, mas por -
que a for ma ado ta da imi ta ou re pro duz 
a an te ri or men te re gis tra da, ou não ex -
clui a pos si bi li da de de con fu são. Sem
dú vi da, é di fí cil evi tar de mo do com -
ple to o ris co de con fu são en tre no mes
idên ti cos ou se me lhan tes, mal gra do a
for ma di fe ren te de que se re vis tam;
mas o res pe i to ao di re i to li ga do ao no -
me das pes so as im põe o prin cí pio ex -
pos to. Se al gum in con ve ni en te ou pre -
ju í zo re sul ta des te prin cí pio, a cul pa
ca be a quem es co lheu mal a mar ca”
(Tra ta do da Pro pri e da de Indus tri al. 2ª
ed., São Pa u lo, RT, 1982, vol. II, págs. 
803/805).

Nes sa pers pec ti va é de se en -

ten der que a mar ca per ten cen te ao

ape lan te não foi vi o la da. Na hi pó te se

sub stu dio têm-se mar cas que po dem

co e xis tir sem pro ble ma al gum, po is,

apre ci a das em seu con jun to, di fe ren -

ci am-se cla ra men te uma da ou tra.

Ade ma is, não se ria ra zoá vel im pe dir o 

ape la do de uti li zar o seu pró prio no me

ci vil pa ra iden ti fi car-se pe ran te o pú bli -

co con su mi dor. Co mo bem des ta ca o

mes tre Was hing ton de Bar ros Mon te i -

ro, “(...) um dos ma is im por tan tes atri -

bu tos da pes soa na tu ral, ao la do da

ca pa ci da de ci vil, e do es ta do, é o no -
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me. O ho mem re ce be-o ao nas cer e

con ser va-o até a mor te. Um e ou tro se 

en con tram eter na e in dis so lu vel men te 

li ga dos. Em to dos os acon te ci men tos

da vi da in di vi du al, fa mi li ar e so ci al, em 

to dos os atos ju rí di cos, em to dos os

mo men tos, o ho mem tem de apre sen -

tar-se com o no me que lhe foi atri bu í -

do e com que foi re gis tra do” (Cur so de 

Di re i to Ci vil. 23ª ed., São Pa u lo, Ed.

Sa ra i va, 1984, vol. I, pág. 86).

Por es ses mo ti vos, não me re ce 

pros pe rar o ape lo in ter pos to.

Des ti no di ver so, en tre tan to, há

que tri lhar o re cur so ade si vo agi ta do

pe lo ape la do, vi san do ao au men to da

ver ba ad vo ca tí cia. Infe re-se do dis po -

si ti vo da sen ten ça que ps ho no rá ri os

de su cum bên cia fo ram fi xa dos em

20% so bre o va lor da ca u sa. Pro ce -

den do aos cál cu los per ti nen tes, ve ri fi -

ca-se que es te va lor re sul ta em quan -

tia ir ri só ria, pró xi ma de R$ 52,00.

Sen do as sim, há que se dar pro vi men -

to ao ape lo ade si vo, pa ra que a ver ba

ho no rá r ia  res te  f i  xa da em R$

1.500,00, ob ser va do o dis pos to no art. 

20, § 4º, do CPC. Re gis tre-se, ape nas

à gui sa de es cla re ci men to, que na hi -

pó te se em fo co não in ci dem os li mi tes

de 10% e 20% es ti pu la dos no art. 20,

§ 3ª, do CPC, por não se tra tar de ca -

so de con de na ção.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to pro fe ri do
pe la Re la to ra, a Câ ma ra de ci diu ne gar 
pro vi men to ao ape lo e dar pro vi men to
ao re cur so ade si vo in ter pos to.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Trin -
da de dos San tos.

Florianópolis, 23 de agosto de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te com vo to;

Ma ria do Ro cio Luz San ta Rit ta,

Re la to ra.

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.012846-6, DA CAPITAL

Relatora: Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta

Di re i to co mer ci al. Empre sas que de sem pe nham ati vi da des
co mer ci a is afins. Co li dên cia de nome fan ta sia (“Só Tê nis”) uti li za -
do por am bas para iden ti fi car suas lo jas. Pro te ção ao tí tu lo de es ta -
be le ci men to por in ter mé dio dos re gis tros efe tu a dos na jun ta
co mer ci al ou no INPI. Pre ce den te do STJ. Pre va lên cia do re gis tro
mais an ti go efe tu a do em nome de fir ma in di vi du al. Ine fi cá cia do re -
gis tro le va do a efe i to pela ape la da. Di re i to de uso do nome de fan ta -
sia re co nhe ci do à ape lan te. Sen ten ça re for ma da. Re cur so pro vi do.
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I — Na au sên cia de uma dis ci pli na le gal vol ta da para a pro te -
ção do tí tu lo de es ta be le ci men to, a ju ris pru dên cia tem su ge ri do que
a sal va guar da des te ocor ra com base nos re gis tros efe tu a dos na Jun -
ta Co mer ci al ou no INPI. A fir ma in di vi du al ou so ci e da de que pri me -
i ro re gis trar de ter mi na da ex pres são como nome de fan ta sia po de rá
uti li zá-la, com ex clu si vi da de, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, como
ele men to iden ti fi ca dor de seus pon tos co mer ci a is.

II — Ha ven do mais de um re gis tro do mes mo nome de fan ta -
sia, pre va le ce o mais an ti go, ten do em vis ta os cri té ri os da ori gi na li -
da de e no vi da de.

III — O co mer ci an te in di vi du al, de ten tor do re gis tro mais an -
ti go, pode trans fe rir à so ci e da de, da qual por ven tu ra ve nha a fa zer
par te, o di re i to de uso ex clu si vo de de ter mi na do nome de fan ta sia,
tor nan do-a a úni ca le gi ti ma da para usá-lo.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.012846-6, da comarca da Cap i tal,
em que é apelante Delmonego e Cia.
Ltda., sendo apelada Só Tênis Comércio
de Materiais Esportivos Ltda.:

ACORDAM os Exce len tís si mos
Se nho res De sem bar ga do res da Ter-
ceira Câ ma ra Ci vil, por una ni mi da de de 
vo tos, co nhe cer do re cur so in ter pos to e 
dar-lhe pro vi men to.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Cu i da-se de ação de pre ce i to
co mi na tó rio, cu mu la da com per das e
da nos, pro pos ta por Só Tê nis Co mér -
cio de Ma te ri a is Espor ti vos Ltda. con -
tra Del mo ne go e Cia. Ltda.

Se gun do nar ra a pe ça por tal, a
em pre sa au to ra ini ci ou su as ati vi da -
des no ra mo de ven da de cal ça dos e
ma te ri a is es por ti vos por vol ta de
1983, ins ta lan do sua pri me i ra lo ja na

Rua Ani ta Ga ri bal di, n. 90, no cen tro
de Flo ri a nó po lis.

Des de sua aber tu ra, a re fe ri da
lo ja pas sou a uti li zar a ex pres são “Só
Tê nis” em sua fa cha da, ex pres são es -
ta, aliás, que tam bém cons ta va do no -
me co mer ci al da em pre sa, re gis tra do
e ar qui va do na Ju cesc — Jun ta Co -
mer ci al do Esta do de San ta Ca ta ri na
— em 23/6/83.

Em da ta de 1º/8/95, a em pre sa
ré, que atu a va no mes mo ra mo de co -
mér cio na co mar ca de Jo in vil le, op tou
por abrir uma fi li al no cen tro da ci da de
de Flo ri a nó po lis, uti li zan do a ex pres -
são “Só Tê nis” pa ra iden ti fi car seu
pon to co mer ci al.

Argu men tan do es tar sen do ví ti -
ma de ato de con cor rên cia des le al, a
au to ra, en tão, ple i te ou que a ré fos se
con de na da a abs ter-se de fa zer uso
da ex pres são “Só Tê nis” co mo tí tu lo
de seu es ta be le ci men to, bem co mo o
pa ga men to de in de ni za ção.

Re que reu, ain da, a con ces são
de me di da li mi nar, pa ra que a em pre -
sa ré fos se im pe di da de con ti nu ar uti li -
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zan do a ex pres são “Só Tê nis” na fa -
cha da de seu es ta be le ci men to.

Re gu lar men te ci ta da, a ré apre -
sen tou res pos ta, em for ma de con tes -
ta ção, ar güin do, pre li mi nar men te, a
ocor rên cia de pres cri ção.

No mé ri to, afir mou es tar ex plo -
ran do a ex pres são “Só Tê nis” há ma is
tem po que a au to ra, ra zão pe la qual
não po de ser pro i bi da de uti li zá-la.

Escla re ceu que a ex pres são
guer re a da já vi nha sen do uti li za da pe lo 
só cio ma jo ri tá rio da em pre sa des de
1978, quan do ain da exer cia o co mér -
cio de for ma in di vi du al. Qu an do sua fir -
ma in di vi du al de i xou de exis tir, dan do
lu gar à Del mo ne go e Cia. Ltda., o di re i -
to do uso do no me “Só Tê nis” pas sou
au to ma ti ca men te a per ten cer à ré.

Sus ten tou que a ex pres são “Só 
Tê nis” não po de ser de uso ex clu si vo
da au to ra, ha ja vis ta tra tar-se de um
ne o lo gis mo com pos to por pa la vras de 
uso co mum.

Ale gou ter re gis tra do em seu
no me, nos ar qui vos do INPI, a mar ca
“Só Tê nis”, re gis tro es se que se gun do 
a ju ris pru dên cia do mi nan te pre va le ce -
ria so bre qual quer ou tro efe tu a do em
Jun ta Co mer ci al.

Após ou tras con si de ra ções,
que por bre vi da de fi cam fa zen do par -
te in te gran te des te, ple i te ou a im pro -
ce dên cia do pe di do ini ci al, pa ra que a
au to ra fos se con de na da a ar car com
as cus tas pro ces su a is e ho no rá ri os
ad vo ca tí ci os.

Ne ga da a li mi nar ple i te a da pe la
au to ra e im pug na da a pe ça con tes ta tó -
ria, foi pro la ta do des pa cho sa ne a dor
que afas tou a pre li mi nar de pres cri ção
e de sig nou da ta pa ra re a li za ção de au -
diên cia de con ci li a ção.

Em au diên cia, ma lo gra da a ten -
ta ti va de acor do, as par tes de cla ra ram 
que não pre ten di am pro du zir ou tras
pro vas.

Sentenciando, o douto Magis-
trado a quo houve por bem julgar pro-
cedente, em parte, o pedido inaugural,
determinando à ré que se abstivesse
de usar a expressão “Só Tênis” como
nome comercial de sua fil ial nesta
cidade, sob pena de pagamento de
multa diária, no valor de R$ 500,00.
Em conseqüência, condenou a ré ao
pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados 
em R$ 2.000,00, na forma do art. 20, § 
4º, do CPC.

Inconformada com a prestação
jurisdicional entregue, a empresa ré in-
terpôs, a tempo e modo, recurso de
apelação, reprisando in totum os argu-
mentos lançados em primeira instância.

Acrescentou apenas algumas
considerações acerca do arbitramento
da verba honorária, sustentando que a
sentença teria incorrido em equívoco
ao deixar de reconhecer a ocorrência
de sucumbência recíproca. 

Re ba ti do o ape lo, as cen de ram
os au tos a es ta su pe ri or ins tân cia.

II — Voto

Com pul san do aten ta men te os
au tos per ce bi que to do o de sen ro lar
da ca u sa fi cou mar ca do pe lo ba ra lha -
men to dos con ce i tos de mar ca, no me
co mer ci al e tí tu lo de es ta be le ci men to.
Por is so cre io se ja de bom al vi tre ini -
ci ar res ga tan do a re al acep ção de ca -
da um des ses ter mos, pa ra após, en -
tão, mer gu lhar no exa me do ca so
con cre to, sem o te mor de in cor rer em
equí vo cos con ce i tu a is.
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À se me lhan ça do que ocor re
com qual quer pes soa, to da em pre sa,
quan do nas ce, pre ci sa re ce ber um no -
me que a iden ti fi que co mo su je i to de
di re i to e que sir va pa ra di fe ren ciá-la
das de ma is já exis ten tes. Este no me é 
co nhe ci do no me io dou tri ná rio co mo
sen do o “no me em pre sa ri al”, ou “no -
me co mer ci al”.

Pa ra cum prir sua fun ção de dis -
tin guir de ter mi na da em pre sa das de -
ma is, o no me em pre sa ri al go za de
pro te ção le gal, a qual se ini cia com o
ar qui va men to dos atos cons ti tu ti vos
da fir ma in di vi du al ou da so ci e da de
pe ran te a com pe ten te Jun ta Co mer -
ci al. Se gun do se in fe re do art. 34 da
Lei n. 8.934/94, o no me em pre sa ri al
obe de ce rá aos prin cí pi os da ve ra ci da -
de e da no vi da de, de mo do que fi ca
ve da da a ado ção de no me que ve i cu le 
in for ma ção fal sa so bre o em pre sá rio,
ou de no me igual ou se me lhan te a ou -
tro já exis ten te.

Embo ra am bos se jam ele men -
tos in di vi du a li za do res da em pre sa, ja -
ma is se po de con fun dir mar ca com
no me em pre sa ri al. Co mo bem des ta -
ca Fá bio Ulhoa Co e lho, 

“o no me em pre sa ri al e a mar ca
se re por tam a di fe ren tes ob je tos se -
mân ti cos. O pri me i ro iden ti fi ca o su je i -
to de di re i to (o em pre sá rio, pes soa fí -
si ca ou ju rí di ca), en quan to a mar ca
iden ti fi ca, di re ta ou in di re ta men te,
pro du tos ou ser vi ços” (Cur so de Di re i -
to Co mer ci al. São Pa u lo, Sa ra i va,
1998, vol. 1, pág. 175).

Da mesma maneira que o nome 
comercial, a marca também é objeto
de proteção le gal. A Constituição de
1988, no título reservado aos direitos e 
garantias fundamentais, assegura o
privilégio à propriedade das marcas

(art. 5º, inciso XXIX), tendo em vista
os interesses econômicos e sociais
que ao redor delas giram. A Lei n.
9.279/96, por sua vez, garante no
território nacional a propriedade da
marca e seu uso exclusivo àquele que
obtiver o registro perante o INPI
(Instituto Nacional de Propriedade In -
dus trial), observando as disposições
legais.

Além do no me em pre sa ri al e da 
mar ca, não se po de ol vi dar da exis tên -
cia de um ter ce i ro ele men to dis tin ti vo
da em pre sa: o tí tu lo de es ta be le ci -
men to.

Em sín te se, o tí tu lo de es ta be -
le ci men to na da ma is é que  uma ex -
pres são for ma da por pa la vras, ou
mes mo uma si gla, que ser ve pa ra
iden ti fi car o lo cal on de o co mer ci an te
exer ce sua ati vi da de mer can til.

Co mo se vê, por tan to, não há
confundir no me co mer ci al, mar ca e tí -
tu lo de es ta be le ci men to. Tra ta-se de
fi gu ras com ple ta men te dis tin tas, cri a -
das pe la dou tri na e ins ti tu í das pe la lei
pa ra iden ti fi car, res pec ti va men te, a
per so na li da de do co mer ci an te, se us
pro du tos e mer ca do ri as, e seu lo cal de 
co mér cio.

Va le sa li en tar que es sas três fi -
gu ras po dem abri gar em sua es tru tu ra 
aqui lo que se con ven ci o nou cha mar
de no me de fan ta sia.

No que diz res pe i to ao no me de 
fan ta sia, va le con fe rir as li ções pro fe ri -
das por De Plá ci do e Sil va:

“Assim se diz de to da de no mi -
na ção ou de sig na ção, ado ta da pe lo
co mer ci an te, pa ra in di vi du a li zar a so -
ci e da de que com pu ser, o es ta be le ci -
men to de co mér cio ou su as mer ca do -
ri as e pro du tos.
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“Diz-se de fan ta sia por ser um
no me ima gi na do e di fe ren te do no me
ci vil das pes so as fí si cas.

“Co mo no me co mer ci al, des ti -
na do a per so na li zar a so ci e da de, o
no me de fan ta sia so men te se ad mi te
em cer tas es pé ci es de so ci e da des:
so ci e da des por co tas ou so ci e da des
anô ni mas. Vul gar men te di zem-se de -
no mi na ções, pa ra que se dis tin gam
dos no mes com pos tos pe los no mes
dos só ci os.

“Em re gra, pa ra ser to ma do co -
mo no me co mer ci al, o no me de fan ta sia 
de ve re fe rir-se a na tu re za do co mér cio
ou in dús tria a ser ex plo ra do pe la so ci e -
da de, a fim de que não se apre sen te
uma bur la ou uma mis ti fi ca ção.

“Quando, entanto, é escolhido
como insígnia, para individualização
do ponto ou do lo cal, ou como nome
do produto ou da mercadoria, o nome
de fan ta sia não fica adstrito à reali-
dade do comércio ou do produto” (in
Vocabulário Jurídico, vols. III e IV, Ed.
Universitária, Forense, 1ª ed., 1987,
pág. 247).

Feitos ess es esclarecimentos,
torna-se fácil localizar o epicentro da
controvérsia estampada nos au tos. In
casu, as par tes digladiam-se para
obter a exclusividade do uso de de ter- 
minado título de estabelecimento.
Esta é a única conclusão plausível a
que se pode chegar, pois o nome co-
mercial das contendoras é totalmente
distinto. Enquanto a apelada adota
como nome empresarial a deno-
minação “Só Tênis Comércio de
Materiais Esportivos Ltda.”, a apelante
responde pelo nome “Delmonego e
Cia. Ltda.”. Não se pode dizer, tam-
bém, que o litígio esteja relacionado
com uma marca cr iada pelas

empresas, pois não há notícias nos au -
tos de que utilizem a expressão “Só
Tênis” para gravar mercadorias de seu
fabrico ou para caracterizar serviços
especiais por elas prestados. Por isso,
é de se entender que a controvérsia
circunscreve-se ao título de estabe-
lecimento adotado pelas litigantes, o
qual abriga em sua estrutura o mesmo
nome de fan ta sia, qual seja, a expres-
são “Só Tênis”.

Infe liz men te, não há en tre nós
uma lei es pe cí fi ca que re gu le a pro te -
ção dos tí tu los de es ta be le ci men to.
Du ran te mu i to tem po, ma is pre ci sa -
men te en tre 1934 e 1971, a le gis la ção
re fe ren te à pro pri e da de in dus tri al che -
gou a cu i dar des te as sun to, atri bu in do
ao DNPI — De par ta men to Na ci o nal de
Pro pri e da de lndus tri al — o de ver de or -
ga ni zar um re gis tro pro te ti vo de tí tu los
de es ta be le ci men to. Na que la épo ca,
to da a ex pres são que era re gis tra da no 
re fe ri do ór gão pas sa va a go zar de pro -
te ção no âm bi to do mu ni cí pio em que o 
es ta be le ci men to es ti ves se lo ca li za do.
Em 1971, en tre tan to, tal sis te ma foi ba -
ni do pe la Lei n. 5.772, lei es sa que ins -
ti tu iu um no vo Có di go de Pro pri e da de
Indus tri al. Des de en tão, a pro te ção ao
tí tu lo de es ta be le ci men to es pe ra por
uma re gu la men ta ção es pe cí fi ca, ap ta
a so lu ci o nar os ca sos de co li dên cia
que, não ra ra men te, eclo dem no me io
em pre sa ri al.

Diante deste vac uum legis, a
solução que a jurisprudência tem
sugerido é a de tu te lar o direito ao tí tulo 
de estabelecimento com base na
anterioridade do registro da empresa
na Junta Comercial, ou de sua marca,
no INPI.

Nes se sen ti do:

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 277

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL APELAÇÕES CÍVEIS



“Di re i to co mer ci al. Co li dên cia
de ex pres são (‘pé quen te’) uti li za da
co mo tí tu lo de es ta be le ci men to por
em pre sas da mes ma área de atu a ção
(re ven da de lo te ri as). Re gis tro an te -
ri or na Jun ta Co mer ci al de San ta Ca -
ta ri na. Pre va lên cia so bre o re gis tro
de mar ca, pos te ri or, no INPI. No vi da -
de e ori gi na li da de co mo fa to res de ter -
mi nan tes. Arts. 59 e 64, da Lei n.
5.772/71. Re cur so de sa co lhi do.

“1. Tan to o re gis tro re a li za do
nas jun tas co mer ci a is (de no mi na ção
so ci al ou no me de fan ta sia), quan to o
le va do a efe i to jun to ao INPI (mar ca),
con fe rem à em pre sa que os te nha ob -
ti do o di re i to de uti li zar, com ex clu si vi -
da de, em to do o ter ri tó rio na ci o nal, a
ex pres são que lhes cons ti tui o ob je to
co mo tí tu lo de es ta be le ci men to, co mo 
si nal ex ter no ca paz de dis tin gui-la, pe -
ran te a ge ne ra li da de das pes so as, de
ou tras que ope ram no mes mo ra mo
de ati vi da de.

“2. Havendo confl i to en tre
referidos registros, prevalece o mais
antigo, em respeito aos critérios da
originalidade e novidade” (STJ — 4ª
Turma — REsp n. 30.636-3/SC — rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira —
j. em 14/9/1993 — in RSTJ 53/220).

Do cor po do ci ta do acór dão,
co lhem-se as se guin tes li ções:

“Jo sé Car los Ti no co So a res,
tam bém men ci o na do no REsp n.
9.142—SP, ad mi te, não obs tan te o
dis pos to no art. 65, § 5º, da Lei n.
5.772/71, que a pro te ção ao tí tu lo de
es ta be le ci men to se fa ça, jun to ao INPI, 
por in ter mé dio do re gis tro de ‘mar ca de 
ser vi ço’ (Tra ta do de Pro pri e da de
Indus tri al, vol. II, Ed. Re se nha Tri bu tá -
ria, SP, 1988, n. 662, pág. 994).

“Não en con tro óbi ce a que a
de fe sa do tí tu lo de es ta be le ci men to
con tra usur pa ções pos sa, de idên ti co
mo do, ser as se gu ra da pe lo re gis tro do 
con tra to so ci al na Jun ta Co mer ci al,
des de que de le cons te co mo de no mi -
na ção ou no me de fan ta sia a ex pres -
são cu jo uso ex clu si vo se pre ten da
res guar dar.

“A em pre sa que in se re em sua
de no mi na ção, ou co mo no me de fan -
ta sia, ex pres são pe cu li ar, ma ni fes tan -
do, as sim, ine quí vo co de se jo de que
sir va a iden ti fi cá-la pe ran te a ge ne ra li -
da de das pes so as, pas sa, a par tir do
re gis tro res pec ti vo, a ter le gi ti mi da de
pa ra ado tar re fe ri da ex pres são co mo
si nal ex ter no dis tin ti vo e ca rac te rís ti co 
e im pe dir que ou tra em pre sa que atue
no mes mo ra mo de co mér cio co mo tal
a uti li ze.

(...)

“O que impende ressaltar, em
essência, é que, da mesma forma
como nos conflitos en tre marca e
nome comercial, prevalece o princípio
da especificidade (art. 59 da Lei n.
5.772/71), também na solução de tais
conflitos possuem relevo as exigên-
cias de originalidade e novidade a que 
alude o art. 64 do mesmo di ploma,
verbis:

‘São re gis trá ve is co mo mar ca
os no mes, pa la vras, de no mi na ções,
mo no gra mas, em ble mas, sím bo los, fi -
gu ras e qua is quer ou tros si na is dis tin -
ti vos que não apre sen tem an te ri o ri da -
de ou co li dên cia com re gis tros já
exis ten tes (...)’".

In ca su, por tan to, há que se in -
ves ti gar os re gis tros le va dos a efe i to
pe las em pre sas na Jun ta Co mer ci al do 
Esta do de San ta Ca ta ri na e no INPI, a
fim de ve ri fi car qual de las re gis trou an -
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tes a ex pres são “Só Tê nis”, ma ni fes-
tan do de for ma ine quí vo ca a in ten ção
de uti li zá-la co mo ele men to dis tin ti vo
de se us ne gó ci os.

Se gun do se in fe re dos do cu-
men tos de fls. 162/164, a fir ma in di vi -
du al “João Fé lix Del mo ne go” ob te ve
pa ra si o re gis tro da ex pres são “Só
Tê nis” em 1º/7/81, da ta em que ar qui-
vou na Jun ta Co mer ci al uma “Alte ra-
ção de De cla ra ção de Fir ma Indi vi du al”, 
no ti ci an do a aber tu ra do pri me i ro es ta -
be le ci men to co mer ci al do Esta do de -
no mi na do “Só Tê nis”.

A “Só Tê nis Co mér cio de Ma te -
ri a is Espor ti vos Ltda.”, por sua vez, re -
gis trou seu con tra to so ci al na Jun ta
Co mer ci al em da ta de 22 de ju nho de
1983 (do cu men tos de fls. 71/73).

Já a Del mo ne go e Cia. Ltda. le -
vou a re gis tro seu con tra to so ci al em
da ta de 14 de se tem bro de 1983.
Impor tan te sa li en tar que em seu ato
cons ti tu ti vo fi ca cla ra a sua in ten ção
de uti li zar a ex pres são “Só Tê nis” co -
mo no me de fan ta sia. Fri se-se, ain da,
que, em 18 de ma io de 1993, a mes -
ma em pre sa re gis trou a ex pres são
“Só Tê nis” no INPI (fl. 170).

Sen do es ta a or dem cro no ló gi -
ca dos re gis tros, po de-se afir mar que
o di re i to de uti li zar a ex pres são “Só
Tê nis”, co mo tí tu lo de es ta be le ci men -
to, per ten ce ori gi nal men te à fir ma in di -
vi du al de João Fé lix Del mo ne go. Sim,
por que foi a pri me i ra fir ma a fa zer uso
de tal ex pres são, to man do o cu i da do,
in clu si ve, de le vá-la a re gis tro na Jun -
ta Co mer ci al. A res pe i to des te re gis -
tro, va le fri sar que a sen ten ça in cor reu 
em equí vo co ao ta chá-lo de ile gal. Em 
nos sa le gis la ção não há óbi ce que im -
pe ça um co mer ci an te in di vi du al de re -
gis trar um no me de fan ta sia pa ra iden -
ti fi car seu es ta be le ci men to co mer ci al

ou se us pro du tos. O que não po de
ocor rer é a in ser ção do ele men to de
fan ta sia na es tru tu ra do no me co mer -
ci al ele i to pe lo co mer ci an te (Mar tins,
Fran. Cur so de Di re i to Co mer ci al. 9ª
ed., Rio de Ja ne i ro, Ed. Fo ren se,
págs. 99/100). Se gue-se daí que o re -
gis tro le va do a ca bo pe la re fe ri da fir -
ma na da tem de ile gal, e que as em -
pre sas li ti gan tes só po de ri am efe tu ar
no va men te o re gis tro da mes ma ex -
pres são me di an te pré via au to ri za ção
de João Fé lix Del mo ne go.

Acu ra do exa me do con jun to
pro ba tó rio per mi te cons ta tar que a
Del mo ne go e Cia. Ltda. ad qui riu pa ra
si o di re i to de uso da ex pres são “Só
Tê nis” no mo men to de sua cons ti tu i -
ção. Tal em pre sa po de ser iden ti fi ca -
da co mo su ces so ra da fir ma in di vi du al 
cons ti tu í da por Fé lix Del mo ne go. Na
qua li da de de só cio fun da dor da re fe ri -
da em pre sa, João Fé lix Del mo ne go
trans fe riu pa ra es ta não só o di re i to de 
usar o no me fan ta sia por ele cri a do,
co mo tam bém os es ta be le ci men tos
co mer ci a is de sua pro pri e da de, iden ti -
fi ca dos pe la ex pres são “Só Tê nis”. A
pro pó si to, va le con fe rir os do cu men -
tos de fls. 162/166 e 177/196.

Nes se con tex to, é de se re co -
nhe cer a Del mo ne go e Cia. Ltda. co -
mo a ver da de i ra e úni ca ti tu lar do di-
re i to de uso da ex pres são “Só Tê nis”
em o to do ter ri tó rio na ci o nal. Em con -
se qüên cia dis so, a Só Tê nis Co mér cio 
de Ma te ri a is Espor ti vos Ltda. não po -
de im pe dir que a Del mo ne go e Cia.
Ltda. con ti nue a uti li zar o no me “Só
Tê nis” na fa cha da de sua lo ja re -
cém-inaugurada em Flo ri a nó po lis.
Pou co im por ta que a ape la da te nha le -
va do a re gis tro seu con tra to so ci al an -
tes que a ape lan te. Não há em pres tar
im por tân cia al gu ma a es te de ta lhe,
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até por que, es tan do a ex pres são “Só
Tê nis” re gis tra da em no me da fir ma
in di vi du al de João Fé lix Del mo ne go,
não po de ria a ape la da ob ter o re gis tro 
da mes ma ex pres são, com o idên ti co
pro pó si to de uti li zá-la co mo tí tu lo de
es ta be le ci men to, a não ser, é ló gi co,
que ne go ci as se tal fa cul da de com o
pró prio João Fé lix Del mo ne go. Em ou -
tras pa la vras, o re gis tro re a li za do pe la 
ape la da há que ser ti do co mo to tal -
men te ine fi caz di an te da an te ri o ri da de 
do re gis tro le va do a efe i to por João
Fé lix Del mo ne go.

Por es sas ra zões, a sen ten ça
me re ce ser re for ma da, re ver ten do-se
em fa vor da ape lan te a ver ba su cum -
ben ci al fi xa da em pri me i ra ins tân cia.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to pro fe ri do
pe la Re la to ra, de ci diu a Câ ma ra co -
nhe cer do re cla mo re cur sal e dar-lhe
pro vi men to.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Cláu -
dio Bar re to Du tra.

Florianópolis, 28 de agosto de 2001.

Sil ve i ra Len zi,

Pre si den te com vo to;

Ma ria do Ro cio Luz San ta Rit ta,

Re la to ra.

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.014157-8, DE JOINVILLE

Relatora: Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta

Embar gos à exe cu ção — Du pli ca tas te o ri ca men te re ti das em
po der do de ve dor — Pro tes tos ti ra dos por fal ta de pa ga men to e ace i -
te, com base em bo le tos ban cá ri os — Au sên cia de do cu men tos com -
pro ba tó ri os da re mes sa das cár tu las ao sa ca do — Irre gu la ri da des
— Instru men tos de pro tes to im pres tá ve is para cons ti tu ir tí tu lo exe -
cu ti vo — Pro ces so ex tin to — Re cur so pro vi do.

I — “Admi te-se o pro tes to por in di ca ção de du pli ca ta, com
base em in for ma ções do bo le to ban cá rio, quan do com pro va dos o en -
vio da que la ao sa ca do e sua re ten ção por ele, mas não o pro tes to do
pró prio bo le to, por não cons ti tu ir tí tu lo de cré di to” (TJSC — Ap.
Cív. n. 99.012334-0, de Bal neá rio Cam bo riú — rel. Des. Pe dro Ma -
no el Abreu — j. em 19/10/2000).

II — Nos ca sos de re ten ção de du pli ca ta, para que o ins tru -

men to de pro tes to te nha for ça exe cu ti va, há que ser obri ga to ri a men -

te ex tra í do por fal ta de pa ga men to, de ace i te e de de vo lu ção, não

bas tan do que seja ti ra do so men te pe los dois pri me i ros mo ti vos.

APELAÇÕES CÍVEIS JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

280 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
99.014157-8, da comarca de Joinville
(4ª Vara), em que figura como apelante
Comercial Hidrobombas Ltda., sendo
apelada Ariribá Mineração Ltda.:

ACORDAM os Se nho res De -
sem bar ga do res in te gran tes da Qu ar ta
Câ ma ra Ci vil, sem voto dis cre pan te,
dar pro vi men to ao re cur so in ter pos to,
para ex tin guir o pro ces so de exe cu ção.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Na co mar ca de Jo in vil le, Ari ri bá 
Mi ne ra ção Ltda. pro pôs ação de exe -
cu ção con tra Co mer ci al Hi dro bom bas
Ltda., di zen do-se cre do ra da im por -
tân cia de R$ 2.652,80, va lor es se re -
pre sen ta do nos au tos pe los ins tru -
men tos de pro tes to de se is du pli ca tas
emi ti das em des fa vor da ré, de vi da -
men te acom pa nha dos dos com pro -
van tes de en tre ga das mer ca do ri as.

Se gu ro o ju í zo, a exe cu ci o nal
foi em bar ga da, re que ren do a em bar -
gan te, pre li mi nar men te, a ex tin ção do
pro ces so, ten do em vis ta a au sên cia
de tí tu lo exe cu ti vo há bil pa ra ins -
truí-lo.

Des ta cou que os ins tru men tos
de pro tes to e os do cu men tos com pro -
ba tó ri os de en tre ga de mer ca do ri as
exi bi dos pe la exe qüen te ja ma is po de -
ri am su prir a au sên cia das du pli ca tas
re pre sen tan tes da dí vi da.

Ain da em se de pro e mi al, dis se
que os do cu men tos jun ta dos pe la em -
bar ga da pa ra com pro var a en tre ga
das mer ca do ri as se ri am im pres tá ve is
pa ra tal fim, eis que vá ri os cam pos re -
ser va dos pa ra pre en chi men to de in -

for ma ções te ri am si do de i xa dos em
bran co.

No mé ri to, ale gou nun ca ter re -
ce bi do qual quer es pé cie de mer ca do -
ria da em bar ga da, afir man do des co -
nhe cer a as si na tu ra lan ça da nos
com pro van tes de en tre ga exi bi dos
nos au tos da exe cu ci o nal.

Hou ve ré pli ca por par te da em -
bar ga da (fls. 19/21).

A au diên cia de con ci li a ção de -
sig na da res tou in fru tí fe ra.

Sentenciando, o douto Magis-
trado a quo houve por bem julgar im-
procedentes os embargos do devedor
opostos, condenando a embargante
ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da dívida.

Incon for ma da, a em bar gan te
lan çou mão do com pe ten te re cur so de
ape la ção, ob je ti van do a re for ma do de -
ci sum, ao ar gu men to de que não vi e -
ram aos au tos os tí tu los exe cu ti vos es -
sen ci a is à pro po si tu ra da de man da;
que os pro tes tos fo ram ti ra dos de for -
ma ir re gu lar, sem a pré via com pro va -
ção da re mes sa das du pli ca tas pa ra
ace i te e com ba se ape nas em bo le tos
ban cá ri os; e que os do cu men tos acos -
ta dos pa ra com pro var a en tre ga das
mer ca do ri as se ri am im pres tá ve is pa ra
tan to.

Ofer ta das as con tra-ra zões de
re cur so, as cen de ram os au tos a es ta
su pe ri or ins tân cia.

II — Voto

Em se tra tan do de exe cu ção de 
cré di to re pre sen ta do por du pli ca ta,
im por tan te ter em men te que a mo da li -
da de do ace i te pra ti ca da — or di ná rio,
por co mu ni ca ção ou por pre sun ção —
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é que de fi ni rá qua is os re qui si tos ne -
ces sá ri os pa ra a for ma ção do tí tu lo
exe cu ti vo.

Dis cor ren do so bre o as sun to,
Fá bio Ulhoa Co e lho es cla re ce:

“(...) se o ace i te ocor ri do foi o
or di ná rio, ou se ja, re sul tan te da as si -
na tu ra do com pra dor lan ça da no cam -
po apro pri a do da du pli ca ta, bas ta rá o
tí tu lo de cré di to pa ra a cons ti tu i ção do
tí tu lo exe cu ti vo. O seu pro tes to se rá
ne ces sá rio ou fa cul ta ti vo ex clu si va -
men te em fun ção da ca te go ria a que
per ten ce o de ve dor — ne ces sá rio
con tra o co o bri ga do, fa cul ta ti vo con tra 
o de ve dor prin ci pal.

“Ca so o ace i te pra ti ca do te nha
si do o por co mu ni ca ção, o tí tu lo exe -
cu ti vo se rá a pró pria car ta en vi a da pe -
lo com pra dor ao de ve dor, em que se
in for ma o ace i te e a re ten ção da du pli -
ca ta. Nos ter mos do art. 7º, § 2º, da
LD, es ta co mu ni ca ção subs ti tui a cár -
tu la no pro tes to e na exe cu ção. (...)

“Fi nal men te, em re la ção ao ace -
i te por pre sun ção, quan do o com pra -
dor não as si na a du pli ca ta, re ten do-a
ou de vol ven do-a, mas re ce ben do as
mer ca do ri as ad qui ri das, a cons ti tu i ção
do tí tu lo exe cu ti vo de pen de da re u nião 
dos se guin tes ele men tos:

“a) pro tes to cam bi al — a du pli -
ca ta de ve ser pro tes ta da, se ja com a
exi bi ção do tí tu lo, se ja por in di ca ções. 
No pri me i ro ca so, a cár tu la é ele men to 
cons ti tu ti vo do tí tu lo exe cu ti vo, de ven -
do ser acom pa nha da do res pec ti vo
ins tru men to de pro tes to; no se gun do
ca so, so men te o ins tru men to de pro -
tes to se rá ele men to do tí tu lo exe cu ti -
vo; e

“b) com pro van te da en tre ga da
mer ca do ria — a cons ti tu i ção do tí tu lo
exe cu ti vo, na hi pó te se de ace i te por

pre sun ção, com pre en de, obri ga to ri a -
men te, a pro va es cri ta de re ce bi men to 
da mer ca do ria pe lo com pra dor” (Ma -
nu al de Di re i to Co mer ci al. 11ª ed.,
São Pa u lo, Ed. Sa ra i va, 1999, págs.
274/275).

Na hi pó te se dos au tos, per ce -
be-se que a ape la da lan çou mão da
via exe cu ci o nal ale gan do que te ria sa -
ca do se is du pli ca tas em des fa vor da
ape lan te e que o ace i  te des tas
ter-se-ia da do por pre sun ção.

Se gun do a ver são his to ri a da
pe la ape la da, os se is tí tu los de cré di to 
fo ram re me ti dos à ape lan te, a qual
hou ve por bem re tê-los em seu po der,
sem ex pli car por que es ta ria agin do
des sa for ma. Em fun ção dis so, o pro -
tes to das du pli ca tas foi fe i to por in di -
ca ções (ar t .  13,  §1º,  da Lei  n.
5.474/68), aper fe i ço an do-se, as sim, o
ace i te por pre sun ção.

Bem, se teoricamente o aceite
das cártulas sacadas con tra a apelan-
te deu-se por presunção, então, a
constituição dos títulos executivos pa-
ra instruir o processo em foco depen-
deria da reunião apenas de dois ele-
mentos: os instrumentos de protesto e
os documentos comprobatórios da
entrega das mercadorias. Importante
frisar que, in casu, não seria neces-
sário juntar as duplicatas retidas, ou
mesmo as possíveis triplicatas ex-
traídas para substituí-las, de modo que 
os portões da via execucional fossem
abertos. A propósito, analisando caso
semelhante ao dos au tos, assim
decidiu o Su pe rior Tri bu nal de Justiça:

“Exe cu ção. Du pli ca ta não de -
vol vi da. Pro tes to por in di ca ções.

“A exe cu ção de du pli ca ta re me ti -
da pa ra ace i te e não de vol vi da faz-se
com ba se no ins tru men to de pro tes to,
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ti ra do por in di ca ções, sen do des ne ces -
sá ria a ex tra ção de tri pli ca ta” (STJ — 3ª 
T. — REsp n. 121.066/PR — rel. Min.
Edu ar do Ri be i ro — DJU de 24/4/2000).

Ma nu se an do-se os au tos do
pro ces so de exe cu ção, per ce be-se
que a ape la da to mou o cu i da do de pro -
mo ver a jun ta da dos se is ins tru men tos
de pro tes to ex tra í dos (fls. 20, 23, 26,
28, 31 e 34), bem co mo dos do cu men -
tos com pro ba tó ri os da en tre ga das
mer ca do ri as (fls. 21, 24, 29, 32 e 35).

À pri me i ra vis ta, por tan to, po -
de ria até se di zer que o pro ces so de
exe cu ção em ques tão te ria si do re gu -
lar men te ins ta u ra do, eis que ins tru í do
com tí tu los exe cu ti vos ex tra ju di ci a is
re gu lar men te for ma dos por me io da
con ju ga ção dos ins tru men tos de pro -
tes to e dos com pro van tes de en tre ga
das mer ca do ri as. Exa me ma is apro -
fun da do dos au tos, en tre tan to, con -
duz a con clu são di ver sa.

Na es pé cie, ob ser va-se que os
se is pro tes tos fo ram ti ra dos sem que
se com pro vas se o en vio das du pli ca -
tas pa ra que a ape lan te fir mas se ou
não os ace i tes. No ta-se que o en dos -
sa tá rio-mandatário (ban co Bra des co)
va leu-se ape nas dos com pro van tes de 
en tre ga de mer ca do ria e dos bo le tos
ban cá ri os de fls. 19, 22, 25, 27, 30 e 33 
pa ra ti rar os pro tes tos. Aliás, ana li san -
do os ins tru men tos de pro tes to tra zi -
dos aos au tos, ve ri fi ca-se que não fo -
ram ex tra í dos por in di ca ções, mas sim
com ba se nos men ci o na dos bo le tos,
co mo se es tes fos sem ver da de i ros tí -
tu los de cré di to equi pa ra dos às du pli -
ca tas. Tan to é ver da de que em cin co
dos se is ins tru men tos de pro tes to
nem se quer cons ta a in for ma ção de
que os da dos das du pli ca tas es ta ri am
sen do ob ti dos por in di ca ção. Cons ta,

sim, que os pro tes tos es ta ri am sen do
ti ra dos me di an te apre sen ta ção das
pró pri as du pli ca tas, co mo se os bo le -
tos pu des sem se equi pa rar a elas.
Ora, é de co nhe ci men to ge ral que is so 
ja ma is po de ria ocor rer. Bo le tos ban -
cá ri os não são du pli ca tas, nem po dem 
ser equi pa ra dos a es tas. Co lhe-se da
ju ris pru dên cia:

“O de no mi na do ‘bo le to ban cá -
rio de co bran ça’, não guar dan do equi -
pa ra ção, por sua emis são atí pi ca, à
du pli ca ta ou a qual quer  ou tro tí tu lo de 
cré di to, não é do cu men to cam bi al que
vi a bi li ze o aju i za men to do pro ces so
de exe cu ção, ain da que acom pa nha -
do de no tas fis ca is de ser vi ço e pro -
tes to, es te, aliás, ti ra do de mo do in de -
v i  do”  (TJSC — Ap.  Cív.  n .
96.005426-0, de Cam pos No vos —
rel. Des. Elá dio Tor ret Ro cha, j. em
14/5/98).

Ou ain da:

“Exe cu ção. Tí tu lo ex tra ju di ci al.
Bo le to ban cá rio de co bran ça. Equi pa -
ra ção a tí tu lo de cré di to. Inad mis si bi li -
da de. Extin ção do pro ces so. Re cur so
pro vi do.

“O boleto bancário de cobrança,
mesmo que protestado irregularmente 
e acompanhado de notas fiscais, não
se equiparando à duplicata ou a
qualquer título de crédito, não é título
executivo ex tra ju di cial embasador de
execução” (TJSC — Ap. Cív. n.
88.070717-1, de Pinhalzinho, rel. Des. 
Nilton Macedo Machado).

Co mo se tu do is so não bas tas -
se, per ce be-se que os pro tes tos em
fo co fo ram ex tra í dos ape nas por “fal ta
de pa ga men to e ace i te”. Ora, se as
du pli ca tas fo ram re al men te re ti das em 
po der da ape lan te, os pro tes tos de ve -
ri am ter si do ti ra dos não só pe los do is
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re fe ri dos mo ti vos, mas tam bém por
fal ta de de vo lu ção, de mo do que pu -
des sem jus ti fi car a au sên cia das du -
pli ca tas e ser vir co mo tí tu lo exe cu ti vo.

Te cen do co men tá ri os a res pe i -
to da exe cu ção de du pli ca ta re ti da in -
de vi da men te, o mes tre Antô nio Car los 
Cos ta e Sil va es cla re ce:

“Re me ti da a du pli ca ta pa ra o
ace i te, e não de vol vi da, há sem pre
uma ex pec ta ti va de que, não obs tan -
te, o pa ga men to se pos sa re a li zar. ‘O
pa ga men to — es cre ve Pa u lo La cer da
— con sis te na efe ti vi da de da pres ta -
ção em di nhe i ro que a cam bi al ex pri -
me’. Se o sa ca do cum pre a or dem da -
da, a cam bi al ex tin gue-se em paz. ‘Se 
não pa ga — pros se gue o gran de mes -
tre — a cam bi al fa le ce, de i xa de cir cu -
lar co mo tí tu lo de cré di to, mas agi tan -
do-se na so bre vi da, tan tas ve zes
lon ga e do lo ro sa, da sua li qui da ção’.
A agi ta da so bre vi da da du pli ca ta prin -
ci pia, en tão, pe lo pro tes to por fal ta de
pa ga men to, ao que, no ca so es pe cí fi -
co de re ten ção in de vi da, se de ve
acres cer o pro tes to à mín gua de de vo -
lu ção e ace i te.

(...)

“Aco de-nos, po is, que so men te
se le gi ti ma, ati va men te, pa ra a exe cu -
ção da du pli ca ta não ace i ta, não de -
vol vi da e não pa ga, quem ex tra ir pro -
tes to pe las três fal tas do sa ca do” (A
Co bran ça e o Pro ce di men to Exe cu ti -
vo da Du pli ca ta. 3ª ed., Rio de Ja ne i -
ro, Ed. Fo ren se, 1986, págs. 88/89).

Di an te des se ce ná rio, não há
negar que os ins tru men tos de pro tes -
to fo ram ex tra í dos de for ma ir re gu lar.
Tra ta-se, por tan to, de do cu men tos
des pi dos de for ça exe cu ti va, o que
nos le va a con clu ir pe la ex tin ção da
exe cu ci o nal de to na da.

Em li tí gio si mi lar, aliás, as sim
se pro nun ci ou es te Tri bu nal:

“Ação de exe cu ção. Pre ten são
pa u ta da em com pro van tes de en tre ga
de mer ca do ria e pro tes tos de du pli ca -
tas fun da dos em bo le tos ban cá ri os.
Não apre sen ta ção de du pli ca ta. Ine -
xis tên cia de pro va de en vio do tí tu lo
ao sa ca do pa ra ace i te e de não de vo -
lu ção no pra zo le gal. Impos si bi li da de
de pro tes to por in di ca ção. Au sên cia
de tí tu lo exe cu ti vo há bil. Extin ção do
pro ces so. Sen ten ça man ti da.

“Admi te-se o pro tes to por in di -
ca ção de du pli ca ta, com ba se em in -
for ma ções do bo le to ban cá rio, quan do 
com pro va dos o en vio da que la ao sa -
ca do e sua re ten ção por ele, mas não
o pro tes to do pró prio bo le to, por não
cons ti tu ir tí tu lo de cré di to.

(...)

“A prá ti ca vi ven ci a da nas tran -
sa ções co mer ci a is, com a cres cen te
in for ma li da de das ne go ci a ções, não
pos sui o con dão de equi pa rar o ‘blo -
que to’ ban cá rio acom pa nha do de no ta 
fis cal à du pli ca ta, tí tu lo de cré di to mu -
ni do de efi cá cia exe cu ti va, sob pe na
de se es tar cri an do ex ce ção in de vi da
ao prin cí pio da car tu la ri da de”(Ap. Cív.
n. 99.012334-0, de Bal neá rio Cam bo -
riú — rel. Des. Pe dro Ma no el Abreu — 
j. em 19/10/2000).

Por es ses mo ti vos, o re cla mo
re cur sal de ve ser aco lhi do, de mo do
que a exe cu ci o nal se ja ex tin ta e in ver -
ti da em fa vor da ape lan te a ver ba ho -
no rá ria ar bi tra da na sen ten ça.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to pro fe ri do
pe la Re la to ra, a Câ ma ra de ci diu dar
pro vi men to ao re cur so in ter pos to, pa -
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ra ex tin guir o pro ces so de exe cu ção
de to na do con tra a ape la da.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Trin -
da de dos San tos.

Florianópolis, 6 de setembro de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te com vo to;

Ma ria do Ro cio Luz San ta Rit ta,

Re la to ra.

AGRAVOS DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 01.004207-0, DE POMERODE

Re la tor: Des. Fran cisco Oliveira Filho

Exe cu ção fis cal — Esta do fa li men tar — Su per ve niên cia —
Ju ros de mora — Inad mis si bi li da de em face da fa lên cia — Pe nho ra
no ros to dos au tos da que bra — Re cla mo par ci al men te pro vi do, com
res sal va do re la tor.

“Em se tra tan do de fa lên cia, não há, em prin cí pio, que se co -
gi tar da fluên cia de ju ros após a data de sua de cre ta ção (art. 26 do
De cre to-Lei n. 7.661/45). Os ju ros in ci den tes so bre cré di tos ven ci -
dos an tes des se ter mo são cal cu la dos nor mal men te, de acor do com o
pac tu a do, des de o ven ci men to até a alu di da de cre ta ção, fi can do
con di ci o na do o seu pa ga men to, po rém, à exis tên cia de sal do que re -
ma nes ça ao res ga te do prin ci pal dos cré di tos ha bi li ta dos” (STJ,
REsp n. 194.59/RJ, Min. Sál vio de Fi gue i re do Te i xe i ra).

“Se a de cre ta ção da fa lên cia é an te ri or à or dem de pe nho ra,

esta se faz no ros to dos au tos da fa lên cia e não di re ta men te so bre de -

ter mi na do bem da Mas sa, con ti nu an do nor mal men te seu cur so o

exe cu ti vo fis cal, até jul ga men to fi nal” (Min. Dja ci Fal cão).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo de Instrumento
n. 01.004207-0, da comarca de
Pomerode, em que é agravante o
Estado de Santa Catarina, sendo

agravada Massa Falida de Weege
Indústria Alimentícia Ltda.:
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ACORDAM, em Sex ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, dar par ci al
pro vi men to ao re cur so, para, em con -
se qüên cia, de ter mi nar se pro ce da à pe -
nho ra no ros to dos au tos da que bra.

Cus tas na for ma da lei.

O Esta do de San ta Ca ta ri na,
por seu pro cu ra dor, ma ne jou agra vo
de ins tru men to com ba ten do ato in ter -
lo cu tó rio que nos au tos de ação de
exe cu ção fis cal que mo ve em fa ce de
Mas sa Fa li da de We e ge Indús tria Ali -
men tí cia Ltda. or de nou, an te a fa lên -
cia do de ve dor, a amor ti za ção do sal -
do de ve dor com a ex clu são da mul ta
fis cal e dos ju ros de mo ra.

Sustentou que em executivo
fis cal desencadeado em face de
massa falida a penhora se processa
no rosto dos au tos da quebra e pros-
seguiu destacando que o digno
Togado sin gu lar não poderia ter ex-
cluído os juros de mora, reconhecen-
do o acerto do decisum guerreado no
tocante à multa fis cal.

Não hou ve res pos ta.

A dou ta Pro cu ra do ria-Geral de 
Jus ti ça, em pa re cer da la vra do
Exmo. Sr. Dr. Sér gio Antô nio Ri ze lo,
opi nou pe lo par ci al pro vi men to da ir -
re sig na ção. 

É o bre ve re la to. 

Acer ca da pos si bi li da de de ex -
clu são de ofí cio das ver bas ques ti o na -
das, o re la tor des te fe i to é ven ci do no
ór gão fra ci o ná rio, acom pa nhan do, en -
tre tan to, a dou ta ma i o ria, com res sal -
va de tal ma té ria.

Qu an to ao ma is, o in con for mis -
mo co lhe par ci al pro vi men to.

Não ape nas a mul ta fis cal, mas
tam bém os ju ros de mo ra são ver ba
in to le rá vel em fa ce da mas sa fa li da ex

vi do art. 26 da Lei de Fa lên ci as: “Em
se tra tan do de fa lên cia, não há, em
prin cí pio, que se co gi tar da fluên cia de 
ju ros após a da ta de sua de cre ta ção
(art. 26 do De cre to-Lei n. 7.661/45).
Os ju ros in ci den tes so bre cré di tos
ven ci dos an tes des se ter mo são cal -
cu la dos nor mal men te, de acor do com
o pac tu a do, des de o ven ci men to até a
alu di da de cre ta ção, fi can do con di ci o -
na do o seu pa ga men to, po rém, à exis -
tên cia de sal do que re ma nes ça ao
res ga te do prin ci pal dos cré di tos ha bi -
li ta dos” (STJ, REsp n. 194.59/RJ, DJU 
de 19/9/94, pág. 24.696). 

Ve ja-se ain da, na mes ma to a -
da: AI n. 99.015539-0, de Brus que,
Des.  New ton Tr i  sot  to ;  AI  n .
99.015509-9, de Brus que, Des. Eder
Graf; AI n. 99.015501-3, de Brus que,
Des. Gas par Ru bik; e Ap. Cív. n.
99.000113-0, de Blu me nau, Des. Pe -
dro Ma no el Abreu.

Qu an to à pe nho ra no ros to dos
au tos, ra zão as sis te ao ir re sig na do.

Cu i da-se de sin ge la aver ba ção
na pri me i ra fo lha dos au tos da que bra,
ob je ti van do re ser va de im por tân cia à
sa tis fa ção do cré di to tri bu tá rio, que
go za de pri vi lé gio e não se su je i ta à
ha bi li ta ção em con cur so de cre do res,
fa lên cia, con cor da ta, li qui da ção, in -
ven tá rio ou ar ro la men to, con for me se
co lhe dos pre cep ti vos dos arts. 29 da
Lei de Exe cu ções Fis ca is e 187 do
CTN. 

Assim, re sul ta fran que a do à Fa -
zen da o ma ne jo do exe cu ti vo fis cal, im -
pon do-se a pe nho ra no ros to dos au tos 
da fa lên cia ape nas quan do de cre ta da
a que bra an te ri or men te à de to na ção
da exe cu ci o nal, que se ins ta u ra ria,
por tan to, já em fa ce da mas sa ou se ul -
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ti ma da a pe nho ra após o de cre to fa len -
ci al, co mo su ce de nos au tos.

So bre o te ma pro cla mou o Pre-
tó rio Excel so: “Se a pe nho ra é an te ri or 
à de cre ta ção da fa lên cia, con ti nua o
bem di re ta men te vin cu la do à ad mi -
nis tra ção do Ju í zo Fe de ral até li qui -
da ção fi nal. Se, po rém, a de cre ta ção
da fa lên cia é an te ri or à or dem de pe -
nho ra, es ta se faz no ros to dos au tos
da fa lên cia e não di re ta men te so bre
de ter mi na do bem da Mas sa, con ti nu an -
do nor mal men te seu cur so o exe cu ti -
vo fis cal, até jul ga men to fi nal” (RE n.
79.456, Min. Dja ci Fal cão, in RTJ
72/578). 

E no mes mo vér ti ce cris ta li zou
es ta Cor te: “Aju i za da a exe cu ção fis -
cal an te ri or men te à fa lên cia, com pe -
nho ra re a li za da an tes des ta, não fi -
cam os bens pe nho ra dos su je i tos à
ar re ca da ção no Ju í zo fa li men tar; pro -
pos ta a exe cu ção fis cal con tra a mas -
sa fa li da, a pe nho ra far-se-á no ros to
dos au tos do pro ces so de que bra, ci -

tan do-se o sín di co. Sú mu la 44 do ex -
tin to TFR” (AI n. 98.000073-4, de Blu -
me nau, Des. Pe dro Ma no el Abreu).

Ve ja-se tam bém: AI  n .
98.000075-0, de Blu me nau, Des.
New ton Tri sot to; AI n. 98.000072-6,
de Blu me nau, Des. Gas par Ru bik; AI
n. 98.000074-2, de Blu me nau, Des.
Alci des Agui ar; e Ap. Cív. n. 45.178,
de Som brio, Des. Fran cis co Bor ges.

Ante o ex pos to, dá-se par ci al
pro vi men to ao agra vo pa ra, em con se -
qüên cia, de ter mi nar se pro ce da à pe -
nho ra no ros to dos au tos da que bra. 

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Lu iz Cé zar Me de i ros e Tor -
res Mar ques, e la vrou pa re cer, pe la
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
o Exmo. Sr. Dr. Sér gio Antô nio Ri ze lo.

Florianópolis, 23 de agosto de 2001.

Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,

Pre si den te e Re la tor.

AGRAVOS DE INSTRUMENTO NS. 01.006858-3 E 01.007773-6, DE
ABELARDO LUZ

Re la tor: Des. Fran cisco Oliveira Filho

Agravos de instrumento dirigidos a capítulo da sentença que
deferiu antecipação de tutela determinando ao Estado o depósito de
quantia tendente a custear despesas médicas indispensáveis à
manutenção da vida da autora de ação de reparação de danos em
acidente de veículo — Possibilidade de julgamento simultâneo dos
recursos — Inexistência de óbice à concessão da tutela antecipada
em sentença — Capítulo impugnável mediante agravo — Óbice da
Lei n. 9.494/97 superado mediante a exegese aplicada pelo STF no
julgamento do pleito liminar na ADIn n. 223 — Requisitos à
concessão da tutela antecipatória preenchidos — Premência das
intervenções médico-cirúrgicas demonstrada — Necessidade de
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majoração do quan tum fixado no decisum — Provimento parcial do

agravo da acidentada e desprovimento do reclamo do Estado. 

Havendo identidade de par tes e de causa petendi, não há

óbice à reunião de agravos de instrumento para julgamento

simultâneo, aplicando-se analogicamente, para tanto, os arts. 103 e

seguintes do Cânone In stru men tal.

“Ne nhum óbi ce le gal há a que, em uma mes ma peça, pro fi ra o

juiz a sen ten ça e de fi ra a tu te la an te ci pa da, que po de ria ter con ce di -

do an tes, mas que não o fi ze ra por qual quer ra zão, in clu si ve even tu al 

pro du ção de pro vas ape nas em au diên cia, ou me lhor e mais acu ra da

aná li se da pro va so men te quan do da opor tu ni da de do jul ga men to

an te ci pa do. Não se ria evi den te men te ju rí di co e jus to ne gar-se a tu te -

la an te ci pa da, quan do pre sen tes seus pres su pos tos.

“Em uma mes ma peça, pro fe ri da a sen ten ça e de fe ri da a tu te -

la an te ci pa da, há in de pen dên cia en tre as duas or dens de de ci são: a

in ter lo cu tó ria, de an te ci pa ção da tu te la, e a sen ten ça, re sol ven do o

mé ri to. O fato de os pro vi men tos cons ta rem de uma mes ma peça não

igua la suas res pec ti vas na tu re zas nem os su je i ta aos mes mos efe i tos.

Cada qual de sa fia ins tru men to es pe cí fi co de im pug na ção, com efe i -

tos pró pri os. Assim, da in ter lo cu tó ria de an te ci pa ção de tu te la, cabe

agra vo de ins tru men to, sem efe i to sus pen si vo, que, se o caso, pode

ser con ce di do pelo re la tor; da sen ten ça cabe ape la ção” (TJDF, in

Re vis ta Ju rí di ca, n. 246, pág. 74).

“As restrições legais ao poder cautelar do Juiz, dentre as

quais sobreleva a vedação de liminares con tra atos do Poder

Público (art. 1º da Lei n. 8.437/92), consoante orientação do STF

(RTJ 132/571), devem ser interpretadas mediante um controle de

razoabilidade da proibição imposta, a ser efetuado em cada caso

concreto, evitando-se o abuso das limitações e a conseqüente

afronta à plen i tude da jurisdição do Poder Judiciário” (AI n.

97.001945-9, da Cap i tal, Des. Eder Graf).

“A exi gên cia da ir re ver si bi li da de in ser ta no § 2º do art. 273

do CPC não pode ser le va da ao ex tre mo, sob pena de o no vel ins ti tu -

to da tu te la an te ci pa tó ria não cum prir a ex cel sa mis são a que se des -

ti na” (2ª Tur ma, REsp n. 144.656-ES, Min. Adhe mar Ma ci el).
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo de Instrumento
n. 01.006858-3, da comarca de
Abelardo Luz, em que é agravante
Debora Andréa Ro man Gantzel, sendo 
agravado o Estado de Santa Catarina,
e n. 01.007773-6, em que é agravante
o  Es tado  de  Santa  Catar ina  e
agravados Douglas Her mes Gantzel e
outros:

ACORDAM, em Sex ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar pro vi -
men to ao agra vo de du zi do pelo Esta do
de San ta Ca ta ri na e dá-lo ao ma ne ja do
por De bo ra Andréa Ro man Gant zel para
fi xar o quan tum de fe ri do em tu te la an te ci -
pa da em R$ 90.000,00 (no ven ta mil
re a is), ven ci do par ci almen te o Des.
New ton Tri sot to nes te úl ti mo quan to à
não-exi gên cia de pré via ca u ção.

Cus tas na for ma da lei.

De bo ra Andréa Ro man Gant -
zel, ir re sig na da com o ca pí tu lo da
sen ten ça que, nos au tos da Ação de
Re pa ra ção de Da nos Ma te ri a is e Mo -
ra is c/c Lu cros Ces san tes por Ato Ilí ci -
to n. 001.98.000702-0, mo vi da por
aque la, Dou glas Her mes Gant zel, Di -
a man ti no Ro man e Irma Lu í za Ro man 
em fa ce do Esta do de San ta Ca ta ri na, 
con ce deu-lhe par ci al men te tu te la an -
te ci pa tó ria com o fi to de de ter mi nar ao 
réu o de pó si to de R$ 50.000,00 (cin -
qüen ta mil re a is) em seu fa vor, in ter -
pôs agra vo de ins tru men to al me jan do
a ma jo ra ção da que le mon tan te ao pa -
ta mar de R$ 275.000,00 (du zen tos e
se ten ta e cin co mil re a is). 

Re la tou a agra van te que, na -
que la ação, al me ja va-se a re pa ra ção
de da nos de cor ren tes de aci den te de
trân si to ocor ri do em 25/1/1998, em
que pre pos to do réu, em bri a ga do,

con du zin do ve í cu lo da pro pri e da de
des te úl ti mo na con tra mão da di re ção, 
abal ro ou o au to mo tor em que ela, jun -
ta men te com os de ma is au to res da
ac tio, se en con tra vam, ca u san do-lhes 
se ve ros da nos fí si cos e se qüe las ir re -
ver sí ve is, além de ter si do ce i fa da a
vi da do fe to que car re ga va em seu
ven tre, já no sex to mês de ges ta ção.

Sa li en tou que o mon tan te, des -
ti na do a su prir des pe sas mé di cas ime -
di a tas, bem co mo a res sar cir os gas -
tos já efe ti va dos, não é su fi ci en te, eis
que es tá a pa de cer de in su fi ciên cia re -
nal crô ni ca, hi per ten são ar te ri al, bem
co mo dis túr bio de co a gu la ção de ori -
gem in de fi ni da. Des ta cou que seu
qua dro clí ni co é gra vís si mo e que não
possui ren da su fi ci en te pa ra co brir os
gas tos dos tra ta men tos indispensá-
veis a man tê-la vi va. 

Re que reu a con ces são de efe i -
to ati vo e, ao fi nal, a pro ce dên cia do
ple i to re cur sal.

Aque le foi ne ga do em de ci são
da la vra do Exmo. Sr. Des. Ja i me Ra -
mos (fls. 282 a 285).

Em res pos ta, o Esta do de San -
ta Ca ta ri na ar güiu, com ba se na Lei n.
9.494/97, o não ca bi men to da an te ci -
pa ção de tu te la em fa ce da Fa zen da
Pú bli ca. Além dis so, sus ten tou ter ha -
vi do ofen sa ao § 2º do art. 273 do Câ -
no ne Pro ces su al, eis que o pro vi men -
to ju di ci al de fe ri do é ir re ver sí vel.
Pug nou, tam bém, no sen ti do do re co -
nhe ci men to do fe ri men to ao prin cí pio
do du plo grau de ju ris di ção em fa ce da 
au sên cia da con fir ma ção da de ci são
em se gun da ins tân cia, ha ja vis ta a in -
dis pen sa bi li da de do re e xa me ne ces -
sá rio. Apon tou, ain da, a ne ces si da de
de ex pe di ção de pre ca tó rio pa ra co -
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bran ça de dí vi das da Fa zen da Pú bli -
ca. 

A douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do ilustre
Dr. Anselmo Jerônimo de Oliveira,
manifestou-se no sentido do provi-
mento parcial do reclamo para se fixar 
o valor a ser depositado em R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais),
quan tum que entende adequado.

Do mesmo capítulo da sentença 
agravou o Estado de Santa Catarina,
reiterando as assertivas trazidas à
tona na resposta ao agravo interposto
pela parte ex adversa. Pugnou a
concessão de efeito suspensivo e, ao
fi nal, o provimento do reclamo para se
denegar a tutela antecipatória.

O emi nen te Des. Ja i me Ra mos
ne gou o efe i to co li ma do.

Em res pos ta, sus ten tou-se,
pre fa ci al men te, ter ha vi do pre clu são
con su ma ti va da fa cul da de de re cor -
rer, po is pe di do de de sis tên cia do pro -
ce di men to re cur sal for mu la do pe lo
Esta do de San ta Ca ta ri na te ria si do
ho mo lo ga do pe lo re la tor des ses au tos.
No mé ri to, foi com ba ti da a te se apre -
sen ta da na exor di al des ses au tos.

O Exmo. Sr. Dr. Ansel mo Je rô -
ni mo de Oli ve i ra, emi tin do pa re cer pe -
la dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti -
ça, opi nou no sen ti do do desprovi-
mento do re cla mo.

É o re la tó rio.

Primeiramente, é de se des-
tacar que não há óbice ao julgamento
conjunto e simultâneo de ambos os
agravos de instrumento acima rela-
tados. Verifica-se que tanto um quanto
outro dirigem-se à mesma decisão
inter locutór ia,  expressa em um
capítulo da sentença prolatada nos au -

tos suso descritos. De um lado,
pretende-se a majoração da verba
fixada para depósito em decisão
antecipatória de tutela; de outro,
pretende-se a denegação do pedido
antecipatório. Vê-se que os pleitos
recursais, na realidade, são dois lados 
da mesma moeda. Não há dúvidas,
dessarte, de que há conexão en tre os
reclamos, impondo-se a aplicação,
ainda que analógica — já que, na
espécie, está-se no âmbito recursal
—, dos arts. 103 e seguintes do
Cânone Processual. A propósito, mu -
ta tis mu tan dis, veja-se: “Havendo
conexidade en tre duas causas e com
sentença única dirimindo-as, impõe-se
a reunião dos recursos visando tam-
bém a um só julgamento” (Apelações
Cíveis ns. 98.010918-3 e 98.010854-3, 
de Criciúma, Des. Alcides Aguiar).

Mal gra do a te má ti ca não te nha
si do de ba ti da nos au tos, con vém des ta -
car, ab ini tio, que não há ve da ção à
con ces são de tu te la an te ci pa tó ria em
sen ten ça. Fer nan do Cé sar Ze ni, abor -
dan do a qua es tio, ex pli ca que, “de fe ri da 
no bo jo da sen ten ça, a tu te la an te ci pa -
tó ria se cons ti tui num ca pí tu lo des ta, o
que po de ser cu mu la do. Na da há de in -
ju rí di co com tal con du ta pe lo ma gis tra -
do, uma vez que es ta ria agin do den tro
do que lhe per mi te o ar ti go 458, in ci so
III, do CPC, po is os ca pí tu los da sen -
ten ça são ‘as ques tões pre li mi na res
que o ju iz de va apre ci ar a fim de de ci -
dir so bre a ad mis si bi li da de da tu te la
ju ris di ci o nal, as sim co mo as pre li mi na -
res de mé ri to, as ques tões pre ju di ci a is 
e ca da um dos pe di dos cu mu la dos em 
si mul ta ne us pro ces sus. Há, por is so,
na sen ten ça, tan tas de ci sões dis tin tas 
quan tos fo rem os ca pí tu los ali for mal -
men te uni dos e aglu ti na dos num só
ato pro ces su al (...). O va lor do bem ou
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in te res se em con ten da, nes se ca so,
po de dar ori gem, quan ti ta tiva men te, a 
tan tos ca pí tu los quan tas fo rem as va -
ri a ções nu mé ri cas que o fa to pos sa
sus ci tar’.

“Assim, quando o juiz for cons-
tituindo gradualmente as questões
prejudiciais de mérito (condições da
ação), ao chegar na análise do(s)
pedido(s), pode e deve deferir a ante-
cipação da tutela, an tes de formalizar
a coisa julgada, formando mais um
capítulo da sentença, tão-somente”
(Deferimento do Pedido de Tutela
Antecipatória na Sentença. Novas
Considerações. In Aspectos Polê-
micos e Atuais dos Recursos Cíveis e
de Outras Formas de Impugnação às
Decisões Judiciais, vol. 4, São Paulo,
RT, 2001, pág. 362).

É de se ob ser var, ain da, o se -
guin te ex cer to de jul ga do da la vra do
emi nen te Des. Alci des Agui ar:

“’Embo ra pos sa pa re cer um
con tra-senso an te ci par a tu te la na sen -
ten ça que apre cia a li de, des vir tu an do
a pró pria fi na li da de da que le ins ti tu to,
que é o de afas tar os efe i tos ne fas tos
da mo ro si da de pro ces su al, es ti mo viá -
vel a cons tru ção su so re fe ri da, pos si bi -
li tan do, de tal mo do, con tor nar o sis te -
ma re cur sal vi gen te en tre nós, que
pri vi le gia o efe i to sus pen si vo.

‘Não existe, ademais, nenhuma 
teratologia na concessão da tutela
antecipada na sentença de mérito,
também admitida por J. J. Calmon de
Passos e Teori Al bino Zavascki, este
úl t imo observando a seguinte
hipótese: ‘E se a situação de perigo se 
configurar estando o processo pronto
para receber sentença? Há duas
soluções possíveis. Se não for o caso
de reexame necessário, nem de

apelação com efeito suspensivo,
sentencia-se e executa-se pro viso-
riamente a própria sentença. Se, no
entanto,  for  caso de reexame
necessário ou de apelação com efeito
suspensivo, a antecipação da tutela
— que nada mais significará senão
autorização para execução provisória
— será deferida na própria sentença
(desde que, obviamente, estejam
preenchidos os requisitos do art. 273
do CPC)’. 

‘Lu iz Gu i lher me Ma ri no ni, no
mes mo sen ti do, pre le ci o na que ‘o ju iz
até po de rá pro fe rir a de ci são in ter lo -
cu tó ria (tu te la an te ci pa tó ria) e a sen -
ten ça em uma mes ma pe ça (ato for -
mal men te úni co)’.

‘O Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri -
to Fe de ral, exa mi nan do a mes ma hi -
pó te se, as sim de ci diu:

‘Ante ci pa ção de tu te la — Con -
ces são no bo jo da sen ten ça — Pos si -
bi li da de — Efe i tos — Re cur sos —
Exe cu ção — Art. 273, §§ 3º e 5º, do
CPC.

‘Ne nhum óbi ce le gal há a que,
em uma mes ma pe ça, pro fi ra o ju iz a
sen ten ça e de fi ra a tu te la an te ci pa da,
que po de ria ter con ce di do an tes, mas
que não o fi ze ra por qual quer ra zão,
in clu si ve even tu al pro du ção de pro vas 
ape nas em au diên cia, ou me lhor e
ma is acu ra da aná li se da pro va so -
men te quan do da opor tu ni da de do jul -
ga men to an te ci pa do. Não se ria evi -
den te men te ju rí di co e jus to ne gar-se a 
tu te la an te ci pa da, quan do pre sen tes
se us pres su pos tos.

‘Em uma mes ma pe ça, pro fe ri da 
a sen ten ça e de fe ri da a tu te la an te ci -
pa da, há in de pen dên cia en tre as du as
or dens de de ci são: a in ter lo cu tó ria, de
an te ci pa ção da tu te la, e a sen ten ça,
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re sol ven do o mé ri to. O fa to de os pro -
vi men tos cons ta rem de uma mes ma
pe ça não igua la su as res pec ti vas na tu -
re zas nem os su je i ta aos mes mos efe i -
tos. Ca da qual de sa fia ins tru men to es -
pe cí fi co de im pug na ção, com efe i tos
pró pri os. Assim, da in ter lo cu tó ria de
an te ci pa ção de tu te la, ca be agra vo de
ins tru men to, sem efe i to sus pen si vo,
que, se o ca so, po de ser con ce di do pe -
lo re la tor; da sen ten ça ca be ape la ção.

‘Inter pos to re cur so de ape la -
ção, cor re ta men te re ce bi do nos efe i -
tos de vo lu ti vo e sus pen si vo, mas não
in ter pos to re cur so de agra vo da de ci -
são in ter lo cu tó ria, o efe i to sus pen si vo
da que la não em pol ga es ta. A de ci são
de an te ci pa ção de tu te la, co mo lhe é
ine ren te, re cla ma ime di a ta exe cu ção,
nos ter mos do art. 273, §§ 3º e 5º, do
CPC.

‘Co mo os efe i tos da ape la ção
não po dem abran ger a de ci são de
an te ci pa ção de tu te la, que de sa fi a va, 
por sua es pe cí fi ca na tu re za, agra vo,
não ca bia aos ora agra van tes agra -
var da de ci são que re ce beu, no du plo 
efe i to, a ape la ção. O du plo efe i to só
en vol ve a sen ten ça, não, re pi ta-se, a
de ci são de an te ci pa ção de tu te la’ (AI
n. 8.741/97, 3ª Tur ma, Re vis ta Ju rí di -
ca 246, pág. 74)’" (Ape la ções Cí ve is
ns. 98.010918-3 e 98.010854-3, de
Cri ci ú ma).

Por con se guin te, de cla re za so -
lar que a tu te la an te ci pa da de fe ri da em 
sen ten ça de sa fia re cur so pró prio, qual
se ja, o agra vo de ins tru men to. Acres -
ça-se a is so que o prin cí pio da fun gi bi -
li da de re cur sal ou tros sim con sis te em
em pe ci lho ao não co nhe ci men to des te
re cla mo, po is se even tu al men te se ad -
mi te o ma is não há co gi tar de se pro i bir 
o me nos. É que, não exis tin do ve da -

ção le gal  ex pres sa e ha ven do
con tro vér sia na dou tri na acer ca de
qual o ins tru men to re cur sal ma is ade -
qua do pa ra im pug nar de ter mi na da de -
ci são judi- cial, não há se im por óbi ce
ao co nhe ci men to de re cur so, quan to
ma is se o ele i to é o agra vo de ins tru -
men to, cu jo pra zo é in fe ri or ao da ape -
la ção. Su pe ra da, por tan to, a ce le u ma.

Alega o ente público irresig-
nado ofensa ao duplo grau de jurisdi-
ção. No entanto, razão não lhe assiste,
data venia. Luiz Guilherme Marinoni,
apontando as lições tanto de Mauro
Cappelletti quanto de Edoardo Ricci,
bem recorda que “o duplo grau não
pode ser considerado um princípio
fun da men tal de justiça, já que ele não
garante a qualidade e a efetividade da 
prestação jurisdicional — esse sim um 
direito garantido pelas Constituições
modernas —, direito que, para ser
efetivo, exige uma resposta jurisdi-
cional em um prazo razoável, exigên-
cia difícil de ser atendida em um
sistema em que estão presentes dois
juízos repetitivos sobre o mérito.

“É importante esclarecer que
nenhum outro ordenamento, nem na
Itália nem em qualquer outro país —
nem mesmo na França, onde a idéia
do dou ble degré de juridiction parece
estar particularmente arraigada —,
considera o duplo grau de jurisdição
como uma garantia constitucional. Ao
contrário, em quase todos os países
existem mitigações do duplo grau,
justamente para atender ao princípio
fun da men tal de acesso à justiça.

“Embo ra o du plo grau pos sa
ser con si de ra do im por tan te pa ra uma
ma i or se gu ran ça so bre a jus ti ça da
de ci são, a ver da de é que ele não é vi -
tal pa ra o bom fun ci o na men to da jus ti -
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ça ci vil. Nos ca sos de ma té ria uni ca -
men te de fa to, ou pe lo me nos em
al gu mas hi pó te ses de ma té ria ex clu si -
va men te de fa to, o du plo grau de ve
ser dis pen sa do em no me do di re i to de 
aces so à jus ti ça ou, ma is pre ci sa men -
te, em no me de uma ma i or qua li da de
e tem pes ti vi da de da pres ta ção ju ris di -
ci o nal. (...)

“Se a de mo ra be ne fi cia o réu
que não tem ra zão e ge ra o des cré di to 
do Po der Ju di ciá rio, é ne ces sá rio, in -
clu si ve pa ra a pró pria es ta bi li da de do
po der, a ra ci o na li za ção do uso do du -
plo grau” (Tu te la Ante ci pa tó ria, Jul ga -
men to Ante ci pa do e Exe cu ção Ime di a -
ta da Sen ten ça, 3ª ed., São Pa u lo, RT, 
1999, págs. 218 e 219).

Com efe i to, a an te ci pa ção dos
efe i tos de fa to da tu te la ju ris di ci o nal
re cla ma da, em se tra tan do da Fa zen -
da Pú bli ca, em prin cí pio im po ria o
aguar do do re e xa me ne ces sá rio, que
é con di ção de efi cá cia do pro nun ci a -
men to ju ris di ci o nal. Ve ja-se, porém,
ad ar gu men tan dum tan tum, que, ao
con trá rio do que sus ten tam al guns au -
to res de re no me — um dos qua is in -
clu si ve res tou men ci o na do —, o re e -
xa me ne ces sá rio não obs ta a efi cá cia
da pres ta ção ju ris di ci o nal po si ti va,
que, des de lo go, po de ser exe cu ta da,
ain da que pro vi so riamen te. 

Ain da, sus ten ta o Esta do de
San ta Ca ta ri na, no re cur so que in ter -
pôs e na res pos ta à sú pli ca de du zi da
pe la par te ex ad ver sa, afron ta à Lei n.
9.494/97, ha ja vis ta a ve da ção le gal à
con ces são de tu te la an te ci pa tó ria
con tra a Fa zen da Pú bli ca.

No en tan to, da ta ve nia, ra zão
não lhe as sis te. Afi nal, há ju ris pru dên -
cia ite ra ti va ad mi tin do a con ces são
da que la mo da li da de de tu te la de ur -

gên cia em hi pó te ses que ta is, em que
se im põe uma in ter pre ta ção ma is ra -
zoá vel, que co a du ne com as ga ran ti as
cons ti tu ci o na is e com as exi gên ci as
par ti cu la res de ca da ca so, sob pe na
de se im pe dir o ple no exer cí cio da ju -
ris dic tio pe lo Po der Ju di ciá rio. Não é
ou tra a exe ge se que se sub so me do
se guin te ares to, que, a exem plo de
mu i tos ou tros, têm ad mi ti do a con ces -
são de tu te la de ur gên cia em fa ce da
Fa zen da Pú bli ca em hi pó te ses ex cep -
ci o na is, em que se so bre le va o di re i to
à vi da hu ma na:

“Agra vo de ins tru men to —
Ante ci pa ção de tu te la — Fa zen da Pú -
bli ca — Admis si bi li da de — Excep ci o -
na li da de — Por ta dor de HIV — Me di -
ca men to im pres cin dí vel à manu-
tenção da vi da — Con ces são de vi da
— Re cur so pro vi do.

‘Entre pro te ger a in vi o la bi li da de 
do di re i to à vi da, que se qua li fi ca co -
mo di re i to sub je ti vo ina li e ná vel as se -
gu ra do pe la pró pria Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca (art. 5º, ca put), ou fa zer
pre va le cer, con tra es sa prer ro ga ti va
fun da men tal, um in te res se fi nan ce i ro
e se cun dá rio do Esta do, en ten do —
uma vez con fi gu ra do es se di le ma —
que ra zões de or dem éti co-ju rí di ca im -
põem ao jul ga dor uma só e pos sí vel
op ção: o res pe i to in de cli ná vel à vi da
(Min. Cel so de Mel lo, des pa cho Pe ti-
ção n. 1.246-1/SC)’ (AI n. 96.010901-3,
da Ca pi tal, Des. Fran cis co Bor ges).

‘As res tri ções le ga is ao po der
ca u te lar do Ju iz, den tre as qua is so -
bre le va a ve da ção de li mi na res con tra
atos do Po der Pú bli co (art. 1º da Lei n. 
8.437/92), con so an te ori en ta ção do
STF (RTJ 132/571), de vem ser in ter -
pre ta das me di an te um con tro le de ra -
zo a bi li da de da pro i bi ção im pos ta, a
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ser efe tu a do em ca da ca so con cre to,
evi tan do-se o abu so das li mi ta ções e
a con se qüen te afron ta à ple ni tu de da
ju ris di ção do Po der Ju di ciá rio’ (AI n.
97.001945-9, da Ca pi tal, Des. Eder
Graf)” (AI n. 00.001854-6, da Ca pi tal,
Des. Alci des Agui ar).

Aliás, o Excel so Pre tó rio, em
vo to que o Min. Pa u lo Bros sard pro fe -
riu no jul ga men to do pe di do li mi nar
for mu la do na Ação Di re ta de Incons ti -
tu ci o na li da de n. 223, de que era o re -
la tor ori gi nal men te, di ri gi da à Me di da
Pro vi só ria n. 173, de 18/3/90, que an -
te ce deu a Lei n. 8.437, de 30 de ju nho 
de 1992, que, por sua vez, te ve su as
ve da ções am pli a das à tu te la an te ci -
pa da pe la Lei n. 9.494, de 10/9/97, as -
sim se pro nun ci ou: “Esta be le cer, su -
ma ri a men te, que em ta is ou qua is
si tu a ções, o ci da dão não po de ria ob -
ter o be ne fí cio su pre mo da lei com a
ce le ri da de, de or di ná rio, pos sí vel, im -
por ta ria, de fa to, em re co nhe cer que é 
ilu só ria, por que tar dia, a pro te ção ju di -
ci al, e a tá bua de di re i tos in di vi du a is
se trans for ma ria em me ro ador no, co -
mo es sas flo res ar ti fi ci a is, que ser vem 
pa ra to das as es ta ções e qua is quer
so le ni da des”.

E, ma is adi an te, en fa ti za o ilus -
tre Mi nis tro: “Qu er me pa re cer que,
ace i tar co mo cons ti tu ci o nal a pro i bi ção 
da con ces são de li mi nar em man da do
de se gu ran ça ou de me di da ca u te lar
pa ra de fe sa de di re i to in di vi du al cons ti -
tu ci o nal men te as se gu ra do, im por ta ria
em tra tar a cláu su la fi nal do in ci so
XXXV do art. 5º da Cons ti tu i ção”.

No mes mo jul ga men to, co -
lhe-se do vo to do Min. Cel so de Mel lo:
“A su pres são da pos si bi li da de de tu te -
la, ime di a ta e efi caz, dos di re i tos das
pes so as afe ta, gra ve men te, uma das

di men sões em que se pro je ta a ati vi -
da de ju ris di ci o nal, es ti mu la o ar bí trio
do Esta do e eli mi na um po de ro so ins -
tru men to de pro te ção, in di vi du al e co -
le ti va, das li ber da des pú bli cas” (RTJ
n. 132, págs. 571 a 607).

E mesmo o eminente Min.
Sepúlveda Pertence, que, naquele
julgamento, acabou designado re la tor,
haja vista ter prevalecido o seu voto,
no sentido do indeferimento do pleito
deduzido in limine litis, em detrimento
dos dois votos anteriores, consignou:

“O que ve jo, aqui, em bo ra en -
ten den do não ser de bom avi so, na -
que la me di da de dis cri ci o na ri e da de
que há na gra ve de ci são a to mar, da
sus pen são ca u te lar, em te se, é que a
sim bi o se ins ti tu ci o nal a que me re fe ri,
dos do is sis te mas de con tro le da
cons ti tu ci o na li da de da lei, per mi te não 
de i xar ao de sam pa ro nin guém que
pre ci se de me di da li mi nar on de — se -
gun do as pre mis sas que ten tei de sen -
vol ver e me lhor do que eu de sen vol ve -
ram os Mi nis tros Pa u lo Bros sard e
Cel so de Mel lo — a ve da ção da li mi -
nar, por que de sar ra zo a da, por que in -
com pa tí vel com o art. 5º, XXXV, por
que ofen si va ao âm bi to de ju ris di ção
do Po der Ju di ciá rio, se mos tre in cons -
ti tu ci o nal.

“Assim, cre io que a so lu ção es -
ta rá no ma ne jo do sis te ma di fu so, por -
que ne le, em ca da ca so con cre to, ne -
nhu ma me di da pro vi só ria po de sub tra ir
ao ju iz da ca u sa um exa me da cons ti tu -
ci o na li da de, in clu si ve sob o pris ma da
ra zo a bi li da de, das res tri ções im pos tas
ao seu po der ca u te lar, pa ra, se en ten -
der abu si va es sa res tri ção, se a en ten -
der in cons ti tu ci o nal, con ce der a li mi nar,
de i xan do de dar apli ca ção, no ca so
con cre to, à me di da pro vi só ria, na me di -
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da em que, em re la ção àque le ca so, a
jul gue in cons ti tu ci o nal, por que abu si va” 
(gri fou-se; idem).

Ora, não obs tan te te nha o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, na que le jul -
ga men to, ti do por ob je to a apre ci a ção
de me di da pro vi só ria, e não das le is
sob cu jo man to pre ten de o Esta do de
San ta Ca ta ri na res guar dar se us in te -
res ses (de ven do ser re pi sa do que es -
sa me di da pro vi só ria, na re a li da de,
an te ce deu aque las), o fa to é que se
de i xou aber ta a pos si bi li da de, sem -
pre, do ma ne jo do con tro le di fu so, ten -
do por de si de ra to a de cla ra ção da in -
cons ti tu ci o na li da de da nor ma que
im po nha óbi ce à con ces são de me di -
das li mi na res — es tas, aqui, ti das ge -
ne ri ca men te, co mo si nô ni mas de to da 
for ma de tu te la de ur gên cia. 

Na es pé cie, há de se so bre pu -
jar os pre ce i tos le ga is em ba sa do res
da pre ten são es ta tal com o fi to de se
per mi tir à aci den ta da, de for ma ime-
diata, os me di ca men tos que se de -
mons tram in dis pen sá ve is à ma nu ten -
ção de sua sa ú de.

Afinal, reza o art. 273 do Co dex
Processual:

“O ju iz po de rá, a re que ri men to
da par te, an te ci par, to tal ou par ci al -
men te, os efe i tos da tu te la pre ten di da
no pe di do ini ci al, des de que, exis tin do 
pro va ine quí vo ca, se con ven ça da ve -
ros si mi lhan ça da ale ga ção e:

“I — ha ja fun da do re ce io de da -
no ir re pa rá vel ou de di fí cil re pa ra ção”.

Os re qui si tos à con ces são da
tu te la de ur gên cia es tão to dos pre en -
chi dos à abun dân cia. 

A pro va ine quí vo ca, que é da
ve ros si mi lhan ça das ale ga ções da
au to ra da ac tio, tra duz-se nos di ver-

sos de po i men tos e de ma is pro vas
co lhi das ao lon go da ins tru ção do
pro ces so, a cu jo res pe i to te ceu o
dig no Ma gis tra do a quo ex ten sas
con si de ra ções (fls. 228 a 236). To dos
os ele men tos pro ba tó ri os são for tes
in dí ci os de que Ja ir Le mes, pre pos to
do Esta do de San ta Ca ta ri na que con -
du zia o ve í cu lo que se cho cou fron tal -
men te com aque le em que se en con -
tra va a aci den ta da ora agra van te, no
mo men to do aci den te, es ta va em bri a -
ga do, di ri gin do em al ta ve lo ci da de e
na con tra mão de di re ção da pis ta em
que ocor reu o si nis tro. Ve jam-se, ain -
da, as cho can tes fo to gra fi as da aci den -
ta da an tes, lo go após o aci den te e de -
po is de al guns di as em re cu pe ra ção
(fls. 40 a 44). Não fos se is so o su fi ci -
en te, não se po de ol vi dar que a aci -
den ta da, em ra zão do si nis tro au to mo -
b i  l ís  t i  co,  per  deu o nas c i  tu  ro ,
con so an te ates ta a Cer ti dão de Na ti -
mor to (fl. 48).

Por tan to, res ta, ape nas, apre ci ar
a ques tão so bre se há evi dên ci as ou,
ao me nos, fun da do re ce io de que da -
nos ir re pa rá ve is es ta rão a ocor rer
aca so não se con ce da a tu te la an te ci -
pa tó ria.

Afir ma a agra van te que pa de ce
de in su fi ciên cia re nal crô ni ca, hi per -
ten são se ve ra de di fí cil con tro le e dis -
túr bio de co a gu la ção de ori gem não
de fi ni da (fl. 5), mo lés ti as que exi gi ri am 
in ten so e cus to so tra ta men to. Ale ga,
tam bém, que não pos sui fon tes fi nan -
ce i ras don de bus car di nhe i ro pa ra
cus teá-lo. 

Ora, não fos sem ape nas as fo -
to gra fi as, que são for tes in dí ci os de
que a agra van te ne ces si ta de ur gen te
tra ta men to, há tam bém os ates ta dos
mé di cos de fls. 49 a 56, dos qua is tal -
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vez o ma is ex pres si vo é o de fl. 53,
que me re ce ser trans cri to: “Não afas -
ta da a pos si bi li da de de ou tros tem pos
ci rúr gi cos com ple men ta res de vi do às
le sões múl ti plas so fri das bem co mo li -
mi ta ções fun ci o na is e es té ti cas por
es tas oca si o na das, es tes atos ci rúr gi -
cos de ve rão acon te cer nos pró xi mos
18 me ses”.

Estre me de dú vi das, por tan to,
que os cu i da dos mé di cos de que a
agra van te ne ces si ta são pre men tes,
don de de cor re o fun da do re ce io de
que sua con di ção fí si ca ve nha a de ge -
ne rar-se ain da ma is. 

So bre o re qui si to do art. 273,
§ 2º, ve ja-se o pre ce den te ad vin do do
egré gio Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
“A exi gên cia da ir re ver si bi li da de in ser -
ta no § 2º do art. 273 do CPC não po -
de ser le va da ao ex tre mo, sob pe na
de o no vel ins ti tu to da tu te la an te ci pa -
tó ria não cum prir a ex cel sa mis são a
que se des ti na” (2ª Tur ma, REsp n.
144.656-ES, Min. Adhe mar Ma ci el). 

Obser ve-se, en fim, o se guin te
jul ga do:

“Ante ci pa ção de tu te la. Res -
pon sa bi li da de ci vil. Inde ni za ção por
da nos ma te ri a is de cor ren tes de aci -
den te de trân si to. Re qui si tos pre sen -
tes. Ve ros si mi lhan ça e ris co de da no
com pro va dos. Ma nu ten ção da de ci -
são que de ter mi nou a an te ci pa ção do
pa ga men to de des pe sas mé di co-hos -
pi ta la res e de pen são men sal. Agra vo
des pro vi do. 

‘A alta plausibilidade jurídica
do pleito formulado na inicial, aliada à 
prova inequívoca dos fatos alegados
e à inexistência de perigo de irre-
versibilidade da medida, emprestam
à decisão antecipatória da tutela a
legalidade necessária à sua ma-

nutenção, se do contrário possa
resultar dano irreparável ou de difícil
reparação àqueles que a postulam’
(AI n. 96.011640-0, de Biguaçu, Des.
Cláudio Barreto Dutra, j. em 5/5/98)”
(AI n. 99.020110-4, de Canoinhas,
Des. Gaspar Rubik).

Finalmente, o único ponto que
falta ser apreciado é o concernente ao 
pleito de majoração do quan tum
fixado na sentença, qual seja, R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), que
deveria ser depositado de imediato
pelo Estado de Santa Catarina à ora
agravante.

De sua par te, o en te pú bli co ir -
re sig na do pug nou por sua re du ção,
sus ten tan do ine xis tir pro va da in dis -
pen sa bi li da de das des pe sas. Por ou -
tro la do, ar güin do a in su fi ciên cia do
mon tan te, quer a agra van te se ja
aque le fi xa do no pa ta mar de R$
275.000,00 (du zen tos e se ten ta e cin -
co mil re a is), dos qua is R$ 170.000,00 
(cen to e se ten ta mil re a is) se ri am des -
ti na dos a res sar ci-la dos gas tos já efe -
ti va dos e R$ 105.000,00 (cen to e cin -
co mil re a is) re fe ren tes a des pe sas
ur gen tes e já or ça das.

Ora, data venia, é de se afastar,
de plano, o pedido da agravante no
que toca aos gastos já havidos. É que
ela ainda terá a oportunidade de obter
a respectiva indenização quando da
execução definitiva da sentença.
Dessarte, o requisito da urgência não
está caracterizado, no que toca aos
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil
reais) já despendidos. 

Qu an to aos gas tos ain da não
efe ti va dos, me re ce no ta que tão-so-
men te os pro ce di men tos ci rúr gi cos des -
ti na dos a “cor ri gir os de fe i tos ós se os fa -
ci a is, te ci dos mo les e in trabu ca is, de -
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cor ren tes de se qüe las de aci den te
au to mo bi lís ti co” (fls. 142 e 143), já res -
ta ram es ti ma dos em R$ 49.220,00
(qua ren ta e no ve mil e du zen tos e vin te 
re a is), al can çan do o va lor es ti pu la do
na sen ten ça. Assim, a de ci são an te ci -
pa tó ria, a pri o ri, es ta ria ade qua da.

Po rém, es ses não são os úni -
cos gas tos dos qua is há, nos au tos,
pro va. Há, ain da — tal vez os de ma i or
re le vân cia —, os ati nen tes a pro ce di -
men to ci rúr gi co de trans plan te re nal,
or ça do em R$ 35.000,00 (trin ta e cin -
co mil re a is). 

Por con se guin te, o mon tan te fi -
xa do mos tra-se, des de lo go, in su fi ci en -
te, don de de cor re a ne ces si da de de
ma jo rá-lo, ao me nos, ao pa ta mar de
R$ 90.000,00 (no ven ta mil re a is), ver -
ba que, a des pe i to de não se con tar
com pa râ me tros ma is pre ci sos, de ve
ser su fi ci en te pa ra co brir as des pe sas
ime di a tas da agra van te.

O se guin te pre ce den te re tra ta si -

tu a ção bas tan te sí mi le à exa mi na da in

ca su: “Ação de in de ni za ção — Pe di do

de tu te la an te ci pa da pre ten den do cus -

te ar as des pe sas mé di cas de cor ren tes

do aci den te e as fu tu ras ne ces sá ri as à

re cu pe ra ção do agra va do — Au sên cia

de pro va ine quí vo ca do di re i to em re -

la ção às des pe sas vin dou ras — Re -

qui si to es sen ci al ao de fe ri men to do

pe di do (art. 273 do CPC) — Ma nu ten -

ção da an te ci pa ção da tu te la quan to

às des pe sas com pro va das — Re cur -

so pro v i  do em par  te”  (AI  n .

00.004829-1, de Ita jaí, Des. Cláu dio

Bar re to Du tra).

Ante o ex pos to, à una ni mi da de,

ne ga-se pro vi men to ao agra vo de- du zi -

do pe lo Esta do de San ta Ca ta ri na e

dá-se ao ma ne ja do por De bo ra Andréa

Ro man Gant zel pa ra fi xar o quan tum

de fe ri do em tu te la an te ci pa da em R$

90.000,00 (no ven ta mil re a is), ven ci do

par ci al men te o Des. New ton Tri sot to

nes te úl ti mo quan to à não-exi gên cia

de pré via ca u ção.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,

com vo tos ven ce do res, os Exmos. Srs. 

Des. New ton Tri sot to e Lu iz Cé zar Me -

de i ros, e la vrou pa re cer, pe la dou ta

Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o

Exmo. Sr. Dr. Jo bél Bra ga de Ara ú jo.

Florianópolis, 20 de setembro de 2001.

Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,

Pre si den te e Re la tor.

De cla ra ção de vo to do De sem -
bar ga dor New ton Tri sot to

Dispõe o § 3º do art. 273 do

Código de Processo Civil:

“A exe cu ção da tu te la an te ci pa -
da ob ser va rá, no que cou ber, o dis -
pos to nos in ci sos II e III do art. 588”.

O re fe ri do ar ti go tra ta da exe-
cu ção pro vi só ria da sen ten ça, e o inc.
II pres cre ve: “não abran ge (a exe cu -
ção pro vi só ria) os atos que im por tem
ali e na ção do do mí nio, nem per mi te,
sem ca u ção idô nea, o le van ta men to
de de pó si to em di nhe i ro” (pro mo vi o
des ta que).

In ca su, o de fe ri men to da an te-
ci pa ção da tu te la im por ta, a to da evi -
dên cia, em “le van ta men to de de pó si to 
em di nhe i ro”. Des tar te, não po de ser
exe cu ta da a de ci são sem a pré via
pres ta ção de ca u ção.

So bre o te ma, ano ta Te o ri Albi -
no Za vasc ki:
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“Em gran de nú me ro de hi pó te-
ses enqua drá ve is no ca put do art. 273, 
em que se en se ja an te ci pa ção dos efe i -
tos exe cu ti vos da tu te la, ha ve rá, em al -
gu ma me di da, cer to ris co à re ver si bi li -
da de, es pe ci al men te à re ver si bi li da de
es pe cí fi ca e in na tu ra. Des se mo do, a
ve da ção cons tan te do § 2º de ve ser re -
la ti vi za da, sob pe na de eli mi nar-se,
qua se por in te i ro, o pró prio ins ti tu to da
an te ci pa ção. Sem pre que hou ver um
con fron to en tre o ris co de da no ir re pa -
rá vel ao di re i to do au tor e o ris co de ir -
re ver si bi li da de da me di da an te ci pa tó -
ria, de ve rá o ju iz for mu lar a de vi da
pon de ra ção en tre os bens ju rí di cos em 
con fron to, pa ra o que le va rá es pe ci al
con si de ra ção a re le vân cia dos fun da -
men tos que a ca da um de les dá su por -
te, fa zen do pre va le cer a po si ção com
ma i or chan ce de vir a ser, ao fi nal do
pro ces so, con sa gra da ven ce do ra.
Assim, nos ca sos em que o di re i to afir -
ma do pe lo au tor se ja de ma ni fes ta ve -
ros si mi lhan ça e que se ja igual men te
cla ro o ris co de seu da no imi nen te, não 
te ria sen ti do al gum sa cri fi cá-lo em no -
me de uma pos sí vel, mas im pro vá vel,
si tu a ção de ir re ver si bi li da de. Em con -
tra par ti da, po rém, é per fe i ta men te viá -
vel que se im po nha ao au tor, be ne fi ci a -
do com a an te ci pa ção, a pres ta ção de
ca u ção que as se gu re, pe lo me nos,
even tu al in de ni za ção por da nos.

“O que sus ten ta mos, em ou tras 

pa la vras, é que o pre ce i to nor ma ti vo

que de cor re do in ci so I do art. 588 do

Có di go de Pro ces so Ci vil aca ba sen -

do de apli ca ção im pe ri o sa por for ça

do pró prio sis te ma. Com efe i to, em se

tra tan do, co mo de fa to, de exe cu ção

sem pre pro vi só ria, su je i ta a ser mo di -

fi ca da ou tor na da sem efe i to a qual -

quer tem po, ca be ao ju iz pre servar

me i os efi ci en tes ao re tor no ao sta tus

quo an te, in clu si ve, se for o ca so, exi -

gin do ca u ção idô nea com tal fi na li da -

de. A exi gên cia de ca u ção, que aliás

es tá pre vis ta tam bém no in ci so II, tem, 

ade ma is, sus ten to na apli ca ção ana ló -

gi ca do art. 804 do Có di go de Pro ces -

so Ci vil e, so bretu do, na ina fas ta bi li -

da de do prin cí pio de sal va guar da do

nú cleo es sen ci al do di re i to à se gu ran -

ça ju rí di ca do de man da do. A pro vi so ri -

e da de da exe cu ção de ve ser con si de -

ra da co mo ga ran tia do exe cu ta do,

ga ran tia es sa que não po de ser ape -

nas for mal, mas re al. Ou se ja: é in dis -

pen sá vel pre servar as con di ções que

pro pi ci em re tor no ao es ta do an te ri or,

e a exi gên cia de ca u ção, quan do ne -

ces sá ria a tal fi na li da de, in de pen de de 

au to ri za ção ex pres sa na lei.

“É ine gá vel, ou tros sim, que a
exe cu ção da me di da an te ci pa tó ria
‘cor re por con ta e ris co do cre dor’.
Isso cons ti tui ver da de i ro prin cí pio,
apli cá vel em qual quer exe cu ção
(CPC, art. 574) e de mo do es pe ci al —
e aqui im põe-se a ana lo gia — na exe -
cu ção pro vi só ria das sen ten ças con -
de na tó ri as (CPC, art. 588, I) e das me -
di das ca u te la res (CPC, 811). A
cir cuns tân cia de não ter si do re fe ri do,
no § 3º, do art. 273, co mo ‘apli cá vel no 
que cou ber’, o in ci so I do art. 588
(CPC) ob vi a men te não te ve o de si de -
ra to de in fir mar o prin cí pio, ou de pro i -
bir a sua apli ca ção, ou de ex cluí-la. É
que não te ria sen ti do al gum — por que
afron to so a to do o sis te ma de di re i to
— car re gar-se à con ta do réu a fi nal vi -
to ri o so os da nos de cor ren tes de an te -
ri or exe cu ção de pro vi men to ju ris di -
ci o nal fun da do em ju í zo de me ra
ve ros si mi lhan ça (sem cog ni ção exa u -
ri en te, por tan to) e an te ci pa do a pe di -
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do ex pres so da par te con trá ria” (Ante -
ci pa ção da Tu te la, Sa ra i va, 1999, 2ª
ed., págs. 88/9).

Infe re-se des se co men tá rio que 
a ca u ção po de ser ne ces sá ria em
qual quer hi pó te se de exe cu ção pro vi -
só ria da de ci são que de fe re a an te ci -
pa ção da tu te la, ser vin do “co mo ga -
ran tia do exe cu ta do, ga ran tia es sa
que não po de ser ape nas for mal, mas
re al. Ou se ja: é in dis pen sá vel pre ser-
var as con di ções que pro pi ci em re tor -
no ao es ta do an te ri or, e a exi gên cia
de ca u ção, quan do ne ces sá ria a tal fi -
na li da de, in de pen de de au to ri za ção
ex pres sa na lei”.

Con cor do que a ca u ção po de rá 
ser dis pen sa da em ca sos ex cep cio-
na is. Po rém, nes te sub ju di ce ine xis te
pro va de que os agra va dos não dis-
põem de bens pa ra ofer tar à ca u ção ou 
de que não têm con di ções de pres tar
ca u ção fi de jus só ria. Há ape nas a re fe -
rên cia fe i ta pe lo ad vo ga do de les na
ses são de jul ga men to do re cur so. Da ta 
ve nia, não me pa re ce su fi ci en te.

Pe las ra zões ex pos tas, di ver gi
par ci al men te da dou ta ma i o ria.

De sem bar ga dor New ton Tri sot to

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 99.007884-1, DE IBIRAMA

Re la tor: Des. Gaspar Rubik

Agravo de instrumento — Decisão omissa sobre argüição de
revelia e expressa sobre suspensão de processo — Pedido para que a 
instância recursal imponha ao juízo recorrido o pro nun ci a mento da
contumácia — Inadmissibilidade — Omissão a ser suprida
livremente, em homenagem ao princípio processual da persuasão
racional — Elementos instrumentais, ademais, inseguros para a
decretação — Suspensão do processo ordenada com base no art.
265, inc. IV, letra a, primeira parte, do CPC — Prejudicialidade
externa — Condição da ação — Suscitação de ilegitimação para a
causa em processo an te rior, capaz, em tese, de influenciar a decisão
de mérito do pos te rior, suspenso — Cabimento da medida —
Doutrina aplicável — Suspensão nunca excedente a um ano —
Recurso desprovido.

No ataque recursal a decisões omissivas, poderá, a instância
ad quem, em limitadas hipóteses, se elementos seguros lhe forem
fornecidos, suprir a omissão, desde que não incorra em vedada
supressão de um grau de jurisdição. Em havendo esse risco, poderá,
no provimento à irresignação, determinar o suprimento, porém sem
impor qualquer decisão, pena de afrontar o princípio processual da
persuasão racional ou do livre convencimento do juiz.
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A pre ju di ci a li da de ex ter na de que cu i da o art. 265, inc. IV, le -

tra a, do CPC, há de ser sem pre do pro ces so an te ri or como au to ri za -

ti va de sus pen são do pos te ri or, e, ati nen te à sua pri me i ra par te, não

ne ces sa ri a men te pre ci sa re fe rir-se ao mé ri to, o po den do ser em re la -

ção às con di ções da ação, pre ci pu a men te de le gi ti ma ção ati va ou

pas si va para a ca u sa, des de que com car ga po ten ci al para in flu en ci ar

no mé ri to do pos te ri or.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo de Instrumento
n. 99.007884-1, da comarca de
Ibirama, em que são agravantes
Amadeus da Luz Simões e outros,
sendo agravada Manoel Marchetti
Indústria e Comércio Ltda.:

ACORDAM, em Segunda
Câmara Civil, por votação unânime,
desprover o recurso.

Cus tas de lei.

Amadeus da Luz Simões e sua
mulher Laura Aparecida de Oliveira
Simões, Hercílio Luz Simões e seu
filho Marcílio Drosghic Simões, Her-
cílio Pedro da Luz Simões e sua
mulher Alz i ra Barboza Simões,
Manoel Luz Simões e sua mulher
Emíl ia Dias Luz Simões, Paulo
Guimarães da Luz Simões e sua
mulher  Suzane Rosal ina Von
Dobschutz Simões, Fátima Simões
Alves e seu marido Durval Alves
Júnior, Ar thur José Cicone da Luz
Simões, Lúcia Hel ena Simões Duarte
e seu marido Manoel Dias Duarte
Neto, Lígia Maria Cicone da Luz
Simões Lima e seu marido Wil son
Roberto de Lima, Cláudio Tadeu
Cicone da Luz Simões e sua mulher
Viviane Laurem Negrelli Simões, Léa
Cristina Simões Duarte e seu marido
Antônio Moreira Duarte Filho agra-
varam de instrumento da decisão

proferida pelo Dr. Juiz de Direito da
comarca de Ibirama nos au tos da
ação declaratória de relação de
domínio que promovem em face de
Manoel Marchetti S.A., transformada
para In du stria e Comércio Ltda.,
porque S. Exa., sem pronunciar-se
sobre a argüição de revelia da
empresa ré, conheceu da contestação 
por esta intempestivamente apresen-
tada, bem como dos documentos de
que se fez acompanhar, e de ter-
minou, em conseqüência, com fulcro
no art. 265, inc. IV, letra a, 1ª parte, do 
CPC, a suspensão do curso do
processo até o trânsito em julgado da
sentença proferida na ação expro-
priatória (Autos n. 86.0013668-7)
promovida pelo Incra perante a 3ª
Vara Fed eral desta Cap i tal con tra a
mesma demandada, na qual foram
citados e intervieram como litiscon-
sortes, em cujo decisório seu prolator
mandou ficasse depositada em conta
vinculada ao Juízo a quantia indeniza- 
tória respectiva, até que em ação pró-
pria seja solucionada a questão
acerca do domínio da área expro-
priada disputada por uma e outros.

Argumentam, em apertadís-
sima síntese, que o Magistrado a quo,
ao determinar a suspensão alicerçado 
em documento trazido com a contes-
tação intempestiva, sem primeira-
mente decidir sobre a revelia, argüida
e cumpridamente demonstrada na
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réplica àquela peça, não só contrariou 
o disposto nos arts. 319 a 322 e 125,
inc. I, do CPC, como negou, con-
soante precedentes jurisprudenciais e 
doutrinários que transcrevem, os efei-
tos próprios daquele instituto proces-
sual.

Sustentam, outrossim, que pelo 
cotejo da inicial da ação, em que
proferido o decisum atacado, com as
razões da apelação interposta pela
agravada con tra a sentença expro-
priatória, por cópia juntada à referida
contestação, facilmente se conclui
que a co isa ju lgada,  vent i lada
ligeiramente nesse apelo ao ser argüi- 
da a sua (deles, agravantes) ilegitimi-
dade passiva ad causam, não
ocorreu, já que foi articulada sob o
fundamento de que o imóvel expro-
priado possuía duas matrículas,
respectivamente de ns. 5.165 e 7.416, 
ao passo que a sentença apelada
refere que a perícia sustentou que as
duas matrículas sobre a mesma área
são as de ns. 5.165 e 7.106, nesta
última em que o Dr. Juiz mandou
efetuar posteriormente o registro que
havia sido procedido indevidamente,
contrariamente a sua ordem, na
matrícula n. 7.416, então aberta e que 
veio de ser anulada. 

Bus cam, ain da e por fim, a re -
for ma do in ter lo cu tó rio que ver be ram,
ao fun da men to de que a pre ju di ci a li -
da de pe la iden ti da de da ma té ria de
mé ri to en tre du as ações, de que cu i da 
a dis po si ção com ba se na qual o To -
ga do de ter mi nou a sus pen são, ino cor -
re na es pé cie e não po de ria, mu i to
me nos, ser re co nhe ci da co mo sen do
da ação ex pro pri a tó ria em re la ção à
de cla ra tó ria, se não que o con trá rio,
pos to que o ob je to da úl ti ma — dis pu -

ta so bre a ti tu la ri da de do do mí nio —
ja ma is po de ser mé ri to da pri me i ra.

O pe di do pa ra que, em li mi nar,
com efe i to sus pen si vo ao agra vo, se
de ter mi nas se ao pro la tor do in ter lo cu -
tó rio o aco lhi men to da ar güi ção de re -
ve lia, com apli ca ção dos efe i tos cor -
res pon den tes, foi in de fe ri do.

Inti ma da, a agra va da apre sen -
tou con tra mi nu ta, ale gan do, em re su -
mo, ser ma ni fes ta a te me ri da de da
ação de cla ra tó ria pro pos ta pe los agra -
van tes, por que das con clu sões da pe -
rí cia re a li za da na ação ex pro pri a tó ria
se ex trai que eles na da pos su em na re -
gião, co mo tam bém que lhe per ten ce a 
área ex pro pri a da e que é seu o di re i to
à in de ni za ção pe la ex pro pri a ção. Adu -
ziu, ain da, que a cer te za de sua ti tu la ri -
da de so bre a área é tra du zi da pe la an -
te ri o ri da de da sua es cri tu ra sob
Ma trí cu la n. 5.165. Apla u diu, por is so,
o de ci só rio fus ti ga do, ar gu men tan do
cor re ta a sus pen são por ele de ter mi na -
da, por que  a ques tão acer ca da le gi ti -
mi da de dos agra van tes, que sus ci tou
na ape la ção re ce bi da em am bos efe i -
tos, em sen do aco lhi da pe lo TRF, im -
por ta rá no re co nhe ci men to de quem
de ve re ce ber o va lor in de ni za tó rio, tor -
nan do inó cua a de man da de cla ra tó ria.
Ao ar re ma te, de po is de sus ten tar,
apoiada em cer ti dão car to rá ria que
ane xou, a tem pes ti vi da de da con tes ta -
ção ofer ta da à re fe ri da ação e, con se -
qüen te men te, a ino cor rên cia da re ve -
lia, es cla re ceu que es sa ques tão já
te ria si do en fren ta da e de ci di da pe lo
Ju í zo Mo no crá ti co.

É, em su ma, o re la tó rio.

A dou ta de ci são ver gas ta da, a
des pe i to dos for tes e va li o sos ar gu -
men tos com que o ex pe ri en te profis-
sional bus ca, com bri lho e ar gú cia, de -
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mons trá-la de sa cer ta da, re sis te, ain -
da, as sim, ao ata que ins tru men tal que 
lhe é des fe ri do, não sen do pas sí vel de 
ma is se ve ra crí ti ca se quer por ter si do 
omis sa acer ca da ocor rên cia ou não
da re ve lia da agra va da.

A es se res pe i to, aliás ques tão
pri me i ra a ser en fren ta da, cum pre
ano tar, já que a agra va da não com-
pro vou que o dig no Ju í zo a quo so bre
ela se pro nun ci ou pos te ri or men te, co-
mo o deu a en ten der na con tra mi nu ta
apre sen ta da, que do is são os en fo-
ques sob os qua is se há de ana li sá-la. 
O pri me i ro, as sim co mo pos to na pe ti -
ção re cur sal, pe lo qual bus ca ram os
re cor ren tes a de ter mi na ção des te ór -
gão re cur sal ao Ju í zo a quo pa ra su -
prir a omis são em que in cor reu, de
mo do a não ha ver su pres são de um
grau de ju ris di ção, pra ti ca men te já foi
exa u ri do pe la de ci são de ne ga tó ria da
li mi nar, quan do as ser ti vou que a pre -
ten são tal qual for mu la da, pa ra que se 
“de ter mi ne ao Ma gis tra do que aco lha
a ar güi ção de re ve lia do réu e de ter mi -
ne o de sen tra nha men to da con tes ta -
ção e res pec ti vos do cu mentos e com
ela jun ta dos, com ex ce ção da pro cu -
ra ção (...)”, “é ab so lu ta men te in viá vel,
por que quan do mu i to po der-se-ia de -
ter mi nar que S. Exa. exa mi nas se a
ques tão, mas ja ma is que o fi zes se
des sa ou da que la for ma, por que is to
re pre sen ta ria, lo gi ca men te, in ter fe -
rên cia in de vi da na li ber da de e no po -
der de de ci são do Ma gis tra do” (sic fl.
187), pos sí vel de afron tar — acres -
cen ta-se — o prin cí pio pro ces su al da
per su a são ra ci o nal, tam bém co nhe ci -
do co mo do li vre con ven ci men to do
ju iz, que foi con so li da do com a Re vo -
lu ção Fran ce sa. Por si nal, se ria te me -
rá rio, de cer to mo do, exa rar se me -
lhan te de ter mi na ção ape nas com

ba se na do cu men ta ção com que ins -
tru í do um re cur so, prin ci pal men te
quan do in com ple ta te nha si do es sa
ins tru ção, com omis são de al gum fa to
re le van te ap to a im pe dir, por si só, o
re co nheci men to da con tu má cia e que, 
pe la sua ta ma nha ob vi e da de, pos sa
ter fe i to com que o Ma gis tra do até
mes mo te nha se abs ti do de um pro -
nun ci a men to a res pe i to.

Mes mo ad mi tin do-se que o pe -
di do te nha si do in ter pre ta do er ro ne a -
men te, o que, se hou ve, foi de cor rên -
cia, na tu ral men te, de ter si do mal
ex pres sa do na sua for mu la ção, e que
não te nha si do es sa, na ver da de, a in -
ten ção dos re cor ren tes, mas sim a de
que ape nas fos se de ter mi na do que o
jul ga dor exa mi nas se li vre men te a
ques tão, ou, en tão, que es te Órgão
Jul ga dor o fi zes se, su prin do o ato
omis si vo, e es te é o se gun do en fo que
pe lo qual se há de o apre ci ar, ain da as -
sim não lhes po de ria ba fe jar me lhor
sor te à vis ta do con te ú do dos au tos,
es sen ci al men te do do cu men to de fl.
249 que a eles foi tra zi do com a con tra -
mi nu ta. Com efe i to, po is até se po de ria 
pre su mir que se a ma té ria re al men te
foi de ci di da após a pro to co li za ção des -
te agra vo, co mo o in for ma a agra va da
(fl. 198, le tra i), cer ta men te hou ve re je i -
ção à ar güi ção, com o de ci di do con for -
man do-se os agra van tes. Entre tan to,
se não o foi, es te ór gão jul ga dor tam -
bém não te ria, mo men ta ne a men te, co -
mo a aco lher, mas sim que re pe lir, por -
que à vis ta de le não se po de ter co mo
ab so lu ta men te cer to o re co nhe ci men to 
do ins ti tu to, com a con se qüen te apli ca -
ção dos se us efe i tos. De ve ras, po is
não obs tan te cor re tas e pon de rá ve is
to das as as ser ti vas dos re cor ren tes,
no ta da men te quan to a ser, em prin cí -
pio, se rô dia a con tes ta ção apre sen ta -
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da pe la agra va da so men te em 12 de
fe ve re i ro de 1999, por ter si do ela ci ta -
da em 21 de de zem bro an te ri or e não
po der se be ne fi ci ar, quer da Res. n.
37/98 da au gus ta Pre si dên cia des ta
Ca sa, por que sus pen deu es ta os pra -
zos ju di ci a is de 23 a 31 da que le mês
ape nas no se gun do grau, quer da Res. 
n. 36/98 da mes ma au to ri da de, por que 
es ta de ter mi nou a sus pen são do ex pe -
di en te fo ren se no pri me i ro grau ex clu -
si va men te nos di as 24 e 31, tam bém
de de zem bro, ain da as sim dú vi da per -
sis te, em fa ce da cer ti dão pas sa da pe -
la Dis tri bu i do ra Ju di ci al da co mar ca de
Ibi ra ma (doc. de fl. jun ta do com a con -
tra mi nu ta), se de al gu ma for ma não fo -
ram es ten di dos os efe i tos da re so lu ção 
por pri me i ro men ci o na da tam bém ao
Ju í zo de pri me i ro grau. E di an te des sa
dú vi da, que le va até a pre su mir que na
épo ca po de ria ter a ser vi do ra in for ma -
do aos pa tro nos da agra va da que os
pra zos es ta vam sus pen sos, e que por
tal ra zão po de ri am eles ter de i xa do de
se pre o cu par em pro to co li zar a con tes -
ta ção an te ri or men te, não tem es te ór -
gão, à min gua de me lho res ele men tos, 
co mo pro nun ci ar a con tu má cia.

Daí por que o inconformismo
não merece agasalho no par tic u lar,
seja pela razão pela qual se lhe negou 
a liminar pleiteada; seja por não haver 
certeza de que não tenha, ainda, sido
apreciado; seja, finalmente, por não
ter este grau, diante da situação
amostrada, condições de se pronun-
ciar com supressão daquele, ao qual,
se não o fez, competirá fazê-lo, su-
prindo sua omissão.

Mas também não procede ele
relativamente ao pano de fundo, que
cinge-se mais propriamente a um
aspecto eminentemente técnico-pro-
cessual, por estar centrado no argu-

mento de que inocorre na espécie a
prejudicialidade pela identidade da
matéria de mérito en tre as duas ações 
— expropriatória e declaratória —, a
que se refere o art. 265, IV, letra a,
primeira parte, do digesto processual,
e que, a admitir-se ocorrente, não
poderia ter sido reconhecida como
sendo do primeiro processo em rela-
ção ao segundo, mas sim o contrário.

Ictu oc cu li per ce be-se quão equi -
vo ca da, da ta ve nia, es ta úl ti ma co lo ca -
ção re cur sal, de que a de man da de cla -
ra tó ria é que se ria pre ju di ci al da
ex pro pri a tó ria, por quan to de cor re
com cla re za me ri di a na da exe ge se do
dis po si ti vo em ques tão que a pos te ri or 
ja ma is po de ser pre ju di ci al da an te ri or,
e sim es ta da que la, ou, de ou tro mo -
do, a se gun da tem sua sus pen são di -
ta da pe la pri me i ra.

Oportuna, a propósito, a lição 
do acatado mestre E. D. Moniz
Aragão, verbis:

“A suspensão do processo por
força do disposto na letra a se res-
tringe às questões prejudiciais exter-
nas, que já estejam propostas. O texto 
delimita muito bem a hipótese, não
deixando margem à dúvida” (Comen-
tários ao CPC, Forense, 1ª ed., II vol.,
pág. 399).

A me lhor e abun dan te ju ris pru -
dên cia, de for ma ain da ma is en fá ti ca e 
cla ra, não des toa:

“A suspensão do processo por
força do disposto na letra a do n. IV do 
art. 265 do CPC restringe-se às
questões prejudiciais externas que já
estavam propostas, pois o citado
dispositivo fala em ‘outro processo
pendente’, obviamente referindo-se a
processo já em curso quando surge
aquele que deverá ser suspenso”
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(TJSP e TACivSP, in RT 611/84,
613/127 e JTACivSP 101/144; idem
TJBA, Bahia Forense 26/76; apud
Código de Processo Civil anotado, A.
de Paula, vol. 1º, 6ª ed., RT, 1994,
págs. 1.041/1.043, ns. 16, 24 e 31).

Não precisamente exata, igual-
mente, a assertiva de que a prejudi-
cialidade se dá pela identidade da
matéria de mérito en tre as duas
ações, ainda mais na hipótese ver-
tente, em que o diligente prolator do
decisum determinou a suspensão
forte na primeira parte da letra a do
dispositivo em questão, que assim não 
o exige, sendo por demais taxativo em
que a suspensão, obviamente do
processo pos te rior, como an tes visto,
se dá quando a sentença a ser nele
prolatada — esta, sim, de mérito —
depender do julgamento de outra
causa que, evidentemente, não neces- 
sita ser de mérito, não obstante talvez
a mais das vezes o seja, até porque a
segunda parte da disposição em
comento é que, de certa forma, assim
o exige, ao usar as expressões
“depender da declaração de existência 
ou inexistência da relação jurídica que
constitua o objeto prin ci pal de outro
processo pendente”.

So bre o as sun to, por seu tur no, 
tam bém de mo do a es pan car even-
tuais dú vi das que pos sam exis tir, o
emé ri to Erna ne Fi dé lis dos San tos as -
sim pon ti fi ca:

“A lei fa la em sen ten ça de mé ri -
to (art. 265, IV), mas o ju iz po de de ter -
mi nar a sus pen são quan do a prejudi-
cialidade se re fe rir tam bém às con di -
ções da ação, mor men te nos ca sos de
le gi ti ma ção pa ra a ca u sa. De ter mi na -
da pes soa re quer re co nhe ci men to de
ser vi dão a fa vor de seu pré dio. Um ter -

ce i ro, po rém, es tá, em ou tro pro ces so,
a re i vin di car o imó vel, ar güin do a con -
di ção de ser seu ver da de i ro do no. De -
ve o ju iz sus pen der o pro ces so on de
se dis cu te a ser vi dão, por que, lo gran -
do êxi to o ter ce i ro, que pro pôs a ação,
não sen do pro pri e tá rio, é par te ile gí ti -
ma pa ra ple i te ar o re co nhe ci men to de
tal di re i to re al” (Ma nu al de Di re i to Pro -
ces su al Ci vil, vol. I, 4ª ed., Sa ra i va,
1996, pág. 308, n. 409).

A ju ris pru dên cia, em bo ra não
tão ex pli ci ta men te ou sem a mes ma
cla re za, não le va a ou tro sen tir:

“ . . .Processo.  Suspensão.
Sentença de mérito dependente do
julgamento de outra causa. Por menor 
que seja a influência que possa ter o
ju lgamento de outra causa na
sentença de mérito, deve o processo
ser suspenso pelo prazo máximo de
um ano, nos termos do § 5º, do art.
265, do CPC, para que se evite, o
quanto mais, decisões conflitantes”
(Ac. un. da 1ª Câm. Civ. do TJPR, in
PJ 6/76; JC 52/307).

Ora, exa ta men te es ta é a hi pó-
te se de que dão no tí cia os pre sen tes
au tos, ha ja vis ta que a agra va da, no
ape lo que in ter pôs da sen ten ça pro la -
ta da na ação ex pro pri a tó ria pro pos ta
pe lo Incra, sus ten tou a ile gi ti mi da de
pas si va ad ca u sam dos agra van tes, e
o fez, ób via e prin ci pal men te, não só
por que foi ela ex clu si va men te pos ta da 
pe lo au tor no pó lo pas si vo, em ra zão,
co mo lá foi con sig na do, e des so me-se 
pe lo re la tó rio do de ci sum (fl. 93), de
que o imó vel ob je to da de sa pro pri a -
ção lhe per ten ce, ten do si do re gis tra -
do em 18/5/82, sob n. 3/5.165 do li vro
2, an te ri or men te, co mo as se ve ra, aos
agra van tes, mas tam bém por que a
pro va pe ri ci al re a li za da na que la ação
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con fir ma que a área ob je to da de sa-
pro pri a ção é exa ta men te aque la des-
cri ta na alu di da ma trí cu la.

É bem ver da de que o dou to Jul -
ga dor fe de ral, no mes mo re la tó rio, re -
fe re que par te do imó vel ob je to da de -
sa pro pri a ção en con tra-se ma tri cu la do 
tam bém em no me dos agra van tes,
des de 1/3/84 e sob n. R-1/7.416 do li -
vro 2, ten do igual men te a pro va pe ri -
ci al as sim o re co nhe ci do, mu i to em -
bo ra re fe rin do-se ao R-1/7.106, em
vir tu de do er ro cons ta ta do com a
aber tu ra da que la ma trí cu la an te ri or,
que por sen ten ça em ação anu la tó ria
foi man da do re ti fi car.

E jus ta men te por is so é que,
ape sar de, por um la do, te cer o Sen -
ten ci an te da que la ca u sa con si de ra -
ções acer ca do do mí nio da área, mes -
mo por  que de ter  mi  na ra e le a
re a li za ção da pe rí cia, cer ta men te dis -
pen di o sa, que não se li mi tou a es ta -
be le cer o va lor in de ni zá vel, até por -
que pro va vel men te não foi es te seu
ex clu si vo es co po, por ou tro, em fa ce
des sa du pli ci da de de re gis tro, pre fe riu 
re me ter as par tes à jus ti ça co mum,
pa ra ne la dis cu ti rem a ques tão so bre
quem é, efe ti va men te, o do no do imó -
vel ex pro pri a do, pa ra tan to va len -
do-se de ar gu men to in con tes tá vel, de
que a ação ex pro pri a tó ria não é o
cam po ade qua do pa ra a dis cus são de 
di re i tos de pro pri e da de.

Em função dis so, os recorren-
tes, que aplaudem aquele enten-
dimento, se apressaram em mover a
ação declaratória que veio de ser sus- 
pensa, no que não agiram condena-
velmente, mas tão-só açodadamente,
porque em tendo sido devolvida
aquela matéria à instância fed eral ad
quem, é de se indagar, atentando-se

para o referido princípio da persuasão
racional assegurado a esta,  se
alguém poderá afirmar categorica-
mente que não possa a agravada vir a
colher sucesso na prefacial que
argüiu, à vista não só dos elementos
an tes referidos e de tantos outros
talvez não percebidos ou até even-
tualmente existentes naquele caderno 
processual e não trazidos por cópia
para instrumentar este reclamo, co-
mo, por exemplo, e a título de ilustra-
ção, podem ser as escrituras públicas
reportadas pela perícia e pelas quais
se possa verificar, quiçá, a incoinci-
dência das confrontações dos imóveis 
de uma e outros, de maneira a
confortar a conclusão feita no r. aresto 
na Ap. Cív. n. 27.920 (fl. 173), de que
“as terras vendidas pelo Pa dre Kome-
nick, como procurador de Manoel
Simões, cujas escrituras vieram a ser
anuladas pelo Acórdão de fls. 57/61,
não são as mesmas que os irmãos
Simões venderam a Otto João Lira e a 
viúva deste escriturou-a para Manoel
Marchetti S.A. e Wal ter Tenório
Cavalcanti (fls. 41/42)”, e que, em
conseqüência, o imóvel expropriado
lhe pertence, sendo os agravantes
par tes ilegítimas. A propósito, aliás,
dessas vendas, conquanto não caiba
aqui incursionar mais profundamente
em considerações a respeito, não é
totalmente despiciendo observar que
nestes au tos não está em parte
alguma esclarecida a razão pela qual
nenhuma das áreas, dentre aquelas
relacionadas no referido aresto (fl.
174) como vendidas pelo falecido
Manoel Simões e sua mulher, e que
totalizaram 42.033.466,00m², co in cide 
com aquelas nominadas no mesmo
documento (fl. 172), totalizando a
metragem de 20.126.100,00m², e fruto 
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da anulação em razão de o tal Pa dre
Komenick ter excedido os poderes
que lhe haviam sido outorgados pelos
proprietários ao aliená-las. É possível, 
insista-se, que no processo expropria- 
tório constem até mais outros da dos
esclarecedores que aqueles acima
mencionados e que para o agravo não 
foram trazidos, a permitir ao Tri bu nal
ad quem conclusão diversa da
tomada pelo Juízo monocrático, e não 
só acolhedora da tese preliminar da
agravada, mas até, diga-se a título de
argumentação, favorável aos agra-
vantes, se constatar, pelas con-
frontações, que se tratam de áreas
distintas; que não há a superposição
referida na perícia; e que a área
expropriada lhe pertence. Quem, é de
se indagar, conhecendo apenas os
incompletos elementos trazidos para
estes au tos, poderá negar que tal
ocorra?!  E se ocorrer, seja uma, seja
outra das hipóteses, evidentemente
que a finalidade da declaratória,
quanto ao seu mérito, perderá to tal-
mente o seu objeto.

Daí por que a suspensão foi
bem determinada, salvo no que
pertine ao tempo de duração, que foi

estendido até o trânsito em julgado da
sentença proferida na expropriatória,
porque saudável doutrina, que consoa 
com uniforme construção jurispru-
dencial (RT 603/172), tem assentado,
sem discrepância e taxativamente,
que “a suspensão do processo pelas
hipóteses previstas no art. 265, IV, a,
não poderá exceder nunca de um ano
(art. 265, § 5º)” (Ernane Fidélis dos
Santos, ob. e pág. ci ta dos, e RT
603/172). 

Destarte, por todo o amplamen- 
te ex pos to é que se desprovê o
agravo, porém corrigindo-se o prazo
de duração da suspensão que, ex vi
legis, não pode suplantar o período
ânuo.

Pre si diu a ses são, com vo to
ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. João Mar -
tins, e de la par ti ci pou, tam bém com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Ma -
zo ni Fer re i ra.

Florianópolis, 8 de junho de 2000.

Ansel mo Ce rel lo,

Pre si den te p/o acór dão;

Gas par Ru bik,

Re la tor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 01.001855-7, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Trindade dos Santos

Agra vo de ins tru men to. Me di da ca u te lar ino mi na da. Extin -
ção, sem jul ga men to do mé ri to, com re vo ga ção da li mi nar de fe ri da.
Ape la ção re ce bi da no efe i to me ra men te de vo lu ti vo. Con ces são de
efi cá cia sus pen si va. Ple i to re cur sal, para tan to, aco lhi do.
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Excepcionalmente, admite o nosso Código de Processo Civil,
em seu art. 558, parágrafo único, a atribuição de efeito suspensivo
aos recursos de apelação a que, de regra, a lei não confere tal
eficácia, desde que, na forma do preconizado pelo ca put do mesmo
dispositivo, da não suspensão do cumprimento da decisão até o pro -
nun ci a mento definitivo do órgão recursal competente, possa
resultar lesão grave e de difícil reparação para o apelante. É o que
ocorre, como no caso concreto, quando o recorrente, após obter
liminar para administrar sociedade comercial de fato em vias de
dissolução ju di cial, com confirmação dessa liminar pela instância
recursal, vê o processo acautelatório ser extinto sem conhecimento
do mérito, sendo de to tal relevância a fundamentação insurgencial.

Agra vo de ins tru men to. Des pa cho que, após ex tin ta a ação
cautelar, de ter mi na à par te agra van te a pres ta ção de con tas da ad -
mi nis tra ção da so ci e da de em que fora in ves ti do li mi nar men te. Meio
re cur sal ina de qua do. Não co nhe ci men to.

Con tra decisão proferida após a emissão de sentença
extintiva de feito cautelar, a insurgência recursal hábil é o agravo
retido, consoante disposição expressa do art. 523, § 4º, do CPC,
exceto na hipótese de não admissão, pelo magistrado a quo, do
recurso de apelação. Não é de se conhecer, portanto, do agravo de
instrumento que ataca decisão prolatada após a sentença de
extinção de processo cautelar e que impôs ao apelante a obrigação
de prestar contas da administração que, por força de liminar, vem
exercendo à testa de sociedade comercial de fato objeto de ação de
dissolução.

Agra vo de ins tru men to. Res pos ta. Pe di do de ex clu são de um
dos agra va dos do âm bi to de ação ca u te lar já ex tin ta na ins tân cia
sin gu lar. Impos si bi li da de. Meio pro ces su al, ade ma is, ini dô neo.

To tal men te ini dô nea mos tra-se a uti li za ção, pe los re cor ri dos, 
da res pos ta que en ce ta ram em agra vo de ins tru men to para ple i te ar a 
ex clu são de um de les do ân gu lo pas si vo de me di da ca u te lar já jul ga -
da ex tin ta na ins tân cia sin gu lar. Ain da que tal fos se ju ri di ca men te
ad mis sí vel, mes mo as sim já te ria ha vi do o es va zi a men to da pre ten -
são, por for ça de sen ten ça de ex tin ção pro fe ri da.

Agra vo de ins tru men to. Me di da ca u te lar pro pos ta por es tran -
ge i ro re si den te fora do país. Ca u ção ne ces sá ria. Art. 835 do CPC.
Irre gu la ri da de na for ma de pres tá-la. Extin ção do fe i to aca u te la tó -
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rio. So lu ção ina de qua da na hi pó te se con cre ta.

O art. 835 do CPC é de cla re za so lar: o au tor, na ci o nal ou es -

tran ge i ro, que re si dir fora do Bra sil e aqui não ti ver bens imó ve is,

deve pres tar ca u ção su fi ci en te às cus tas e ho no rá ri os de ad vo ga do,

sob pena de ex tin ção do pro ces so. Entre tan to, se a ca u ção foi pres ta -

da de for ma ina de qua da, in viá vel tor na-se a ex tin ção, des de logo, do 

ple i to for mu la do, in cum bin do ao ma gis tra do sin gu lar ade quá-la às

exi gên ci as le ga is.

Vistos, relatados e discutidos es -
tes au tos de Agravo de Instrumento n.
01.001855-7, da comarca da Cap i tal
(2ª Vara Cível), em que é agravante
Edu ar do Alberto Dordoni, sendo
agravados Sharif Dib Ahmad Ammar e
Dib Ammar:

ACORDAM, em Qu ar ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, co nhe cer
do re cur so em par te.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Edu ar do Alber to Dor do ni in -
gres sou com agra vo de ins tru men to
em com ba te ao des pa cho exa ra do
nos au tos de Ação Ca u te lar n.
023.99.067653-9 por ele pro mo vi da
con tra Sha rif Dib Ahmad Ammar e Dib 
Ammar, que re ce beu a ape la ção in ter -
pos ta à sen ten ça nos efe i tos de lei,
pre ten den do o pos tu lan te re cur sal ver 
atri bu í do efe i to sus pen si vo à ape la -
ção que, ori gi nal men te, não o te ria,
em ra zão da te ra to lo gia, da sen ten ça
que in de fe riu a pe ti ção ini ci al da ca u -
te lar cu ja me di da já ha via si do con ce -
di da em pri me i ro grau e con fir ma da
pe la egré gia Se gun da Câ ma ra Ci vil
des te Tri bu nal.

Expôs o agra van te ter afo ra do
ação ca u te lar pa ra pro te ger a efi cá cia
do pro ces so de dis so lu ção de so ci e -
da de mer can til com apu ra ção de ha -
ve res in ten ta da co mo ação prin ci pal,
re que ren do o exer cí cio da ge rên cia
pro vi só ria da so ci e da de, o que foi de -
fe ri do li mi nar men te.

Adu ziu que o Tri bu nal, pe la Se -
gun da Câ ma ra, de ci diu que a ação
ca u te lar é ade qua da a es te ca so e
man te ve a li mi nar con ce di da an te ri or -
men te.

No en tan to, o Ma gis tra do sin -
gu lar, na sen ten ça que pro fe riu, in de -
fe riu a pe ti ção ini ci al com fun da men to
no art. 295, V, do CPC, en ten den do
que o ri to era ina de qua do, e pos te ri or -
men te des pa chou de ter mi nan do a
pres ta ção de con tas pe lo re cor ren te.

Ao ape lo de fla gra do re que reu o 
agra van te a atri bu i ção do  efe i to sus -
pen si vo, tan to re fe ren te men te à sen -
ten ça de ex tin ção quan to em re la ção
à de ci são exa ra da pos te ri or men te à
sen ten ça, com o MM. Ju iz de Di re i to,
to da via, de fe rin do a imis são de pos se
e a ge rên cia da em pre sa aos agra va -
dos e re ce ben do a in sur gên cia re cur -
sal no efe i to da lei, frus tran do a in ten -
ção do re cor ren te.

Re que reu a con ces são de efe i -
to sus pen si vo a es te re cur so de agra -
vo pa ra: con fe rir efe i to sus pen si vo à
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ape la ção com a or de na ção da sua
imis são na pos se e ge rên cia do
restaurante e bar e à de ci são que de -
ter mi nou a pres ta ção de con tas por
par te de le.

Ulti mou com o pe di do de pro vi -
men to do re cur so pa ra re for mar a de -
ci são que re ce beu a ape la ção pa ra
que o fa ça tam bém no efe i to sus pen -
si vo, e cas sar a de ci são que de ter mi -
nou, após a sen ten ça, pres tas se ele
con tas.

Des pa chan do no pro ces so o
Re la tor con ce deu o efe i to sus pen si vo
à ape la ção in ter pos ta na Ação Ca u te -
lar n. 23.99.067653-9 e ao des pa cho
re la ti vo à pres ta ção de con tas, de ter -
mi nan do, as sim, o de vi do pros se gui -
men to ao re cur so (fls. 93 e 94).

Os agra va dos efe tu a ram pe di -
do de re con si de ra ção do des pa cho
aci ma e, em não se ace i tan do, o seu
re ce bi men to co mo agra vo re gi men tal
(fls. 100 a 108).

Após vi e ram aos au tos os agra -
va dos pa ra ofe re cer ca u ção em
dinheiro, a fim de que fos sem eles
man ti dos na pos se do es ta be le ci men -
to co mer ci al em re fe rên cia (fls. 185 a
188).

Os pe di dos de re con si de ra ção
e de ca u ção fo ram in de fe ri dos (fls.
189 a 191).

No va men te os agra va dos pe ti -
ci o na ram, ple i te an do uma vez ma is a
re con si de ra ção do des pa cho in de fe ri -
tó rio dos pe di dos de re con si de ra ção e 
de ca u ção, re i te ran do a ale ga ção de
que o agra van te é es tran ge i ro não re -
si den te no Bra sil (fls. 194 a 202).

O agra vo re gi men tal, por de ci -
são unâ ni me, não foi co nhe ci do (fls.
208 a 211).

Os agra va dos en tão ofe re ce -
ram res pos ta ao agra vo de ins tru men -
to re pi san do vá ri as da as ser ti vas já
lan ça das e re que ren do, por fim, a ex -
clu são do agra va do Sha rif Dib Ahmad
Ammar da li de, a re vo ga ção do des pa -
cho de fls. 93 e 94 e, al ter na ti va men te, 
a sus pen são da de ci são que atri bu iu
efe i to sus pen si vo à ape la ção (fls. 93 e 
94) e im pro vi men to do pre sen te re cur -
so (fls. 213 a 230).

Em no va pe ti ção os agra va dos
re que re ram o re co nhe ci men to de ofí -
cio da ex tin ção do pro ces so ca u te lar,
com a ne ga ti va, por des pa cho, de se -
gui men to ao pre sen te re cur so (fls. 356 
e 358).

Por fim, em no va pe ti ção, re -
que re ram o re co nhe ci men to do aban -
do no da ca u sa pe lo au tor, a au sên cia
de pres su pos to de cons ti tu i ção e de -
sen vol vi men to vá li do e re gu lar do pro -
ces so, a re vo ga ção da de ci são que
con ce deu efe i to sus pen si vo à ape la -
ção, bem co mo a ne ga ção de se gui -
men to ao pre sen te agra vo.

II — Voto

O re cur so sob aná li se es tá a
com por tar par ci al co nhe ci men to, com
pro vi men to na par te que de le se co -
nhe ce.

Antes de aden trar-se no mé ri to, 
de mis ter é que se te çam al guns co -
men tá ri os acer ca das in sur gên ci as re -
cur sal men te as sa ca das con tra as sen -
ten ças exa ra das em pro ces so
ca u te lar.

Dis põe o nos so Có di go de Pro -
ces so Ci vil que:

“Art. 520. A ape la ção se rá re ce -
bi da em seu efe i to de vo lu ti vo e sus -
pen si vo. Se rá, no en tan to, re ce bi da só 
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no efe i to de vo lu ti vo, quan do in ter pos -
ta de sen ten ça que:

(...)

“IV – de ci dir o pro ces so ca u te -
lar”.

Des tar te, ex trai-se do tex to da
lei que em pro ces so ca u te lar, co mo o
ca so dos au tos, o re ce bi men to da
ape la ção nos efe i tos da lei cor res pon -
de rá sem pre ao efe i to de vo lu ti vo.

Nes se sen ti do acen tua J. C.
Bar bo sa Mo re i ra:

“Inde pen den te de re que ri men to 
(que se ria su pér fluo) do ape lan te, de -
ve o ju iz, ao re ce ber a ape la ção, de -
cla rar os efe i tos por ela pro du zi dos
(art. 518). Não sig ni fi ca is so que se
lhe con ce da, no sis te ma do Có di go,
qual quer mar gem de dis cri ção na ma -
té ria: ao de cla rar os efe i tos, tem de
cin gir-se o ór gão ju di ci al, es tri ta men -
te, ao que a lei es ta be le ce. Na omis -
são do ju iz, en ten de-se que re ce beu a 
ape la ção em am bos os efe i tos, po is
es sa é a re gra” (Co men tá ri os ao Có di -
go de Pro ces so Ci vil, Ed. Fo ren se,
vol. V, 1993, pág. 418).

 In casu, o recurso de agravo
cinge-se a dois pedidos: a) atribuição
de efeito suspensivo à apelação movi-  
da con tra a sentença que extinguiu o
feito cautelar pelo recorrente propos-
to; b) cassação do despacho que,
exarado posteriormente à prolação da 
sentença extintiva em referência,
impôs-lhe o dever de prestação de
contas aos agravados.

A res pos ta em pres ta da pe los
agra va dos (fls. 213 a 230) li mi ta-se,
no pe di do, a re que rer: a) a ex clu são
do agra va do Sha r i f  Dib Ahmad
Ammar da li de ca u te lar; b) a re vo ga -
ção do des pa cho que atri bu iu efe i to

sus pen si vo à ape la ção (fls. 93 e 94),
ne gan do-se se gui men to a es te agra -
vo; ou c) al ter na ti va men te a sus pen -
são do des pa cho de fls. 93 e 94.

Peticionando novamente nos
au tos, os agravados requereram a
extinção da ação sem julgamento de
mérito em razão da falta de pressu-
posto processual, in casu, a caução
que deveria o agravante ter prestado
por ser estrangeiro não residente no
Brasil (fls. 356 a 358).

Ulti ma ram re que ren do o re co -
nhe ci men to do aban do no da ca u sa
pe lo agra van te, re i te ran do a ale ga ção
de au sên cia de pres su pos to de cons ti -
tu i ção e de sen vol vi men to vá li do e re -
gu lar do pro ces so.

Exa mi ne-se, per se, ca da um
dos ar gu men tos lan ça dos nos au tos
re cur sa is aqui sob en fo que. Ve ja-se: 

a) Atri bu i ção de efe i to sus pen -
si vo ao re cur so de ape la ção 

O aju i za men to do re cur so de
agra vo de ins tru men to mos tra-se na
hi pó te se, res ta ver, per ti nen te com o
pro ces so em pa u ta.

Co mo as si na la J. C. Bar bo sa
Mo re i ra:

“O agra vo po de ca ber as sim no
pro ces so de co nhe ci men to (or di ná rio,
su ma rís si mo ou es pe ci al, de ju ris di -
ção con ten ci o sa ou de ju ris di ção vo -
lun tá ria), co mo no de exe cu ção ou no
ca u te lar. Inclu em-se os pro cedi men tos 
re gi dos por le is ex tra va gantes, sal vo
quan do a dis ci pli na es pe cífi ca re pi la,
no par ti cu lar, a in ci dên cia su ple ti va do
Có di go” (in op. cit., pág. 439).

Com re la ção ao pe di do de efe i to 
sus pen si vo à ape la ção de du zi da pe lo
agra van te con tra a sen ten ça exa ra da
no pro ces so ca u te lar por ele pro pos to
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em des fa vor dos agra va dos, é mis ter
di zer-se que o pró prio art. 558 do Có di -
go de Pro ces so Ci vil pre ce i tua:

“Art. 558. O re la tor po de rá, a re -
que ri men to do agra van te, nos ca sos
de pri são ci vil, ad ju di ca ção, re mi ção
de bens, le van ta men to de di nhe i ro
sem ca u ção idô nea e em ou tros ca sos
dos qua is pos sa re sul tar le são gra ve e
de di fí cil re pa ra ção, sen do re le van te a
fun da men ta ção, sus pen der o cum pri -
men to da de ci são até o pro nun ci a men -
to de fi ni ti vo da tur ma ou câ ma ra.

“Pa rá gra fo úni co. Apli car-se-á
o dis pos to nes te ar ti go às hi pó te ses
do art. 520”.

Ana li san do o ar ti go em co men -
to as sim se ma ni fes tou Athos Gus mão 
Car ne i ro:

“A norma do art. 558, pelo novo
texto de seu parágrafo único, passou a 
aplicar-se também aos casos referidos 
no art. 520 do Código de Processo
Civil, ou seja, àquelas hipóteses nas
quais o recurso de apelação deve ser
recebido no efeito apenas devolutivo.

“Por tan to, em ocor ren do am -
bos os pres su pos tos:

“a) de pro ba bi li da de de ocor -
rên cia de le são gra ve e de di fí cil re pa -
ra ção (não sen do bas tan te a le são
gra ve, se de fá cil re pa ra ção o pro vá -
vel da no); e

“b) o da re le vân cia na fun da -
men ta ção cons tan te da pe ti ção re cur -
sal em prol da re for ma da de ci são
ape la da, fun da men ta ção bas tan te no
sen ti do de in cu tir de lo go no es pí ri to
do jul ga dor a pre vi são de que o re cur -
so pro va vel men te se rá pro vi do” (O
No vo Re cur so de Agra vo, Fo ren se,
1998, pág. 87).

Ma is di da ti ca men te ex pu se ram
Nel son Nery Jú ni or e Ro sa Ma ria
Andra de Nery:

“A nor ma ad mi te a con ces são
de efe i to sus pen si vo às ape la ções
que, ex cep ci o nal men te, não o têm
(CPC 520). Em ou tras pa la vras, o
CPC, 558, parágrafo único, anula a re -
gra de ex ce ção do CPC 520, fa zen do
com que se re tor ne à re gra ge ral, se -
gun do a qual a ape la ção de ve ser re -
ce bi da no du plo efe i to” (Có di go de Pro -
ces so Ci vil Co men ta do, Ed. RT, 1997,
pág. 803).

Destarte, o cabimento do agra-
vo de instrumento para modificar o
despacho do recebimento da apela-
ção, mais especificamente para se
conceder efeito suspensivo, quando
no processo sub examen o efeito le gal 
é apenas devolutivo, é amplamente
aceito pela doutrina e pela jurispru-
dência pátria.

Dis se a pro pó si to es te Tri bu nal:

“Agra vo de ins tru men to. Con -
ces são de efe i to sus pen si vo em ape -
la ção re ce bi da so men te no efe i to de -
vo lu ti vo. Art. 558, pa rá gra fo úni co, do
CPC. Exe cu ção pro vi só ria sem ca u -
ção idô nea e fun da da em sen ten ça
com evi den te pos si bi li da de de vir a
ser par ci al men te re for ma da. Exe cu -
ção, ade ma is, ca paz de pro du zir le são 
gra ve e de di fí cil re pa ra ção. Re cu so
pro vi do” (AI n. 98.013212-6, de Cam -
pos No vos, rel. Des. Na po leão Ama -
ran te, j. 2/3/1999).

De acór dão da la vra do bri lhan -
te Des. Pe dro Ma no el Abreu, ex trai-se 
a se guin te en si nan ça:

“Pro ces so ci vil. Man da do de
se gu ran ça con tra ato ju di ci al, vi san do
a conferir efe i to sus pen si vo à ape la -
ção. Ina de qua ção da via ele i ta. Inde -
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fe ri men to da pe ti ção ini ci al. Agra vo re -
gi men tal. Inte li gên cia do art. 558,
parágrafo úni co, do CPC.

“A nor ma do art. 558, pa rá gra fo 
úni co, do CPC, ad mi te a con ces são
de efe i to sus pen si vo às ape la ções
que ex cep ci o nal men te não o te nham
(CPC, art. 520). Inter pos ta a ape la ção,
po de o ma gis tra do, em pri me i ro pla no,
dar o efe i to sus pen si vo, já que tem ele
o ju í zo de ad mis si bi li da de di fe ri do do
re cur so. Co mo a com pe tên cia pa ra pro -
fe rir, de for ma de fi ni ti va, es se ju í zo de
ad mis si bi li da de é do tri bu nal, com mu i to
ma i or ra zão po de o re la tor con fe rir o
efe i to sus pen si vo, se a par te o re que -
rer e se es ti ve rem pre sen tes os re qui -
si tos do art. 558, ca put.

“À vis ta do dis pos to no art. 558, 
ca put e pa rá gra fo úni co, do CPC, sal -
vo o ca so de gri tan te vi o la ção de lei e
le são de di fí cil re pa ra ção, não se ad -
mi ti rá man da do de se gu ran ça con tra
sen ten ça ou de ci são de pri me i ro grau,
por que em to das elas po de rá ser ob ti do 
efe i to sus pen si vo ao re cur so, sem ne -
ces si da de de im pe tra ção do writ com
es sa fi na li da de, a te or da Sú mu la 267
do STF” (Agra vo Re gi men tal no MS n.
98.008871-2, de São Mi guel do Oes -
te, j. 27/8/1998).

Expos to is so, cum pre-nos ana li -
sar se, no ca so em te la, pre sen te en -
con tra-se o re qui si to de ad mis si bi li da de 
do em prés ti mo ao re cur so de ape la ção
tam bém do efe i to sus pen si vo, qual se -
ja, a pos si bi li da de de ca u sa ção de le -
são gra ve e de di fí cil re pa ra ção.

Cu i dam os au tos prin ci pa is, re -
gis tre-se, de uma in trin ca da ne go ci a -
ção efe tu a da en tre o agra van te Edu ar -
do Alber to Dor do ni e os agra va dos
Sha rif Dib Ahmad Ammar e Dib Ammar 
pa ra fun ci o na men to de um res ta u ran te 

na pra ia de Ca nas vi e i ras, ne go ci a ção
es sa na qual o aqui re cor ren te apor tou
re cur sos fi nan ce i ros de cer ca de US$
40.000,00 (qua ren ta mil dó la res ame ri -
ca nos), in cum bin do aos agra va dos a
for ça de tra ba lho e a mon ta gem do es -
ta be le ci men to, ten do a so ci e da de se
dis sol vi do sem que ao agra van te te nha 
re tor na do qual quer lu cro ou a de vo lu -
ção dos va lo res em pre ga dos.

Intentada medida cautelar pelo
agravante para garantir a eficácia do
processo de dissolução de sociedade, 
deferida a liminar posteriormente veio
o feito acautelatório a ser julgado
extinto pelo MM. Juiz a quo, ensejan-
do recurso de apelação, este recebido 
somente em seu efeito devolutivo,
objetivando o apelante, por via deste
agravo de instrumento, modificar o
despacho de recepção do recurso de
apelação, estendendo-se-lhe igual-
mente o efeito suspensivo.

O pro ces so se cons ti tui de um
ema ra nha do de pe ti ções e fo to có pi as, 
qua se to das jun ta das pe los agra va -
dos, as qua is só ser vem pa ra tu mul -
tuá-lo, re que ren do uma aná li se cir -
cuns tan ci a da pa ra me lhor jul ga men to
da hi pó te se.

Ana li san do o pe di do de re con -
si de ra ção da li mi nar con ce di da nes tes 
au tos, re con si de ra ção es sa ple i te a da
pe los agra va dos, o emi nen te De sem -
bar ga dor Elá dio Tor ret Ro cha as sim
se ma ni fes tou:

“Como se percebe, em face das 
circunstâncias suso enfatizadas, os
contornos da lide não parecem tão
simples e claros como quer fazer crer,
agora, o agravado, neste pedido de
reconsideração, de onde sobressai,
aliás, um indesejado destempero ver -
bal, desferindo con tra o despacho
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concessivo da liminar na cautelar e
até con tra o venerando entendimento
exposto no aludido aresto, mas que
se debita, patientia mea, ao calor da
liça” (fl. 190).

Com o pro pó si to de me lhor en -
ten der a ques tão, to mo em pres ta do
do cor po do acór dão da la vra do cul to
De sem bar ga dor Ansel mo Ce rel lo,
pro fe ri do no Agra vo de Instru men to n.
99.022952-1, da Ca pi tal, que se de -
sen vol veu en tre as mes mas par tes e
ver san do a mes ma ca u te lar:

“Res tou evi den ci a do, à fl. 39,
que Edu ar do Alber to Dor do ni e Sha rif
Dib Ahmad Ammar ajus ta ram, em
10/4/1995, por ins tru men to par ti cu lar
não le va do ao re gis tro de co mér cio, a
cons ti tu i ção de so ci e da de em con ta
de par ti ci pa ção da or dem de 50% (cin -
qüen ta por cen to) pa ra ca da só cio de
um res ta u ran te, uma lan cho ne te e
três sa las que se ri am alu ga das, si tu a -
da à Rua Ma dre Ma ria Vil lac, n. 1.080, 
Flo ri a nó po lis—SC, com de cla ra ção
de re ce bi men to, à fl. 40, por par te de
Sha rif Dib Ahmad Ammar, do va lor de
US$ 40.300,00 (qua ren ta mil e tre zen -
tos dó la res ame ri ca nos)" ( fl. 78).

O ins tru men to par ti cu lar re fe ri -
do no acór dão em ques tão cons ta dos 
au tos à fl. 341, res sal tan do-se de les
não cons tar o re ci bo no va lor de US$
40.300,00; to da via, é de se ter co mo
ir re fu tá vel a exis tên cia do alu di do re ci -
bo, em ra zão da re fe rên cia fe i ta no
ares to men ci o na do, do qual, é de se
re gis trar, não hou ve re cur so. 

Dos au tos cons ta, ou tros sim,
um con tra to so ci al da fir ma Pra ça das
Pal me i ras Co mér cio de Ali men tos
Ltda., fir ma do em 10/11/1995, em que 
são par tes Dib Ammar e Edu ar do
Alber to Dor do ni, e que tem por ob je to

res ta u ran te, lan cho ne te, pas te la ria,
con fe i ta ria, ca sas de chá, de do ces e
sal ga dos, de fru tas e sor ve te ri as, ba -
res, bo te quins e ca fé, ser vi ços de bu fê 
e co mér cio de ali men tos em ge ral,
com pra zo de du ra ção in de ter mi na do,
es tan do es ti pu la do no art. 6º que o ca -
pi tal da so ci e da de é de R$ 10.000,00,
di vi di do em mil co tas no va lor de dez
re a is ca da uma, as sim dis tri bu í das: o
só cio quo tis ta Dib Ammar subs cre veu
e in te gra li zou em mo e da cor ren te R$
5.100,00, equi va len te a 510 quo tas,
com o só cio quo tis ta Edu ar do Alber to
Dor do ni subs cre ven do e in te gra li zan -
do, em mo e da cor ren te, o im por te de
R$ 4.900,00, equi va len te a 490 quo -
tas (fls. 343 a 346).

Em tal con tra to, res ta ver, não
exis te re fe rên cia a qual quer con tra to
an te ri or men te fir ma do en tre o agra -
van te e Sha rif Dib Ahmad Ammar.

No va men te trans cre vo do cor -
po do ares to an tes re fe ri do, da la vra
do De sem bar ga dor Ansel mo Ce rel lo:

“Ora, di an te de ta is fa tos, há
que se con si de rar os se guin tes pon tos:

“Há pro va do con tra to não le va -
do a efe i to ce le bra do en tre Edu ar do
Alber to Dor do ni com o pai do agra van -
te — Sha rif Dib Ahmad Ammar, sen do
que tal con tra to não foi le va do a efe i to, 
nem pos su ía va lor do ca pi tal social,
mu i to em bo ra te nha exis ti do de fa to,
de for ma in for mal, mas re gu lar;

“Hou ve com pro va ção do re ce -
bi men to, por par te do Sr. Sha rif Dib
Ahmad Ammar, à fl. 40, do va lor de
US$ 40.300,00 (qua ren ta mil e tre zen -
tos dó la res ame ri ca nos);

“Hou ve a cri a ção de uma se -
gun da em pre sa, mas não se po de ig -
no rar a re la ção des ta com a pri me i ra
so ci e da de, po is há gran de pro ba bi li -
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da de de es tas se rem a mes ma em pre -
sa, em fa ce da pro cu ra ção le va da a
efe i to en tre o Sr. Edu ar do Alber to Dor -
do ni e Dib Ammar que — fri se-se, era
o seu pró prio pro cu ra dor;

“Ade ma is, a mu dan ça aca bou
be ne fi ci an do Dib Ammar, até en tão
pro cu ra dor de Edu ar do Alber to Dor do -
ni, fi lho do só cio ‘ori gi nal’, que foi
quem pôs fim à pri me i ra em pre sa, de
pos se da pro cu ra ção, de co mum acor -
do com seu pai;

“Há co in ci dên cia de en de re ço
das du as em pre sas, bem co mo do ra -
mo de ati vi da de que exer cem;

“Mu i to em bo ra Edu ar do Alber to 
Dor do ni te nha en tra do com o ca pi tal
na pri me i ra em pre sa, vis to que seu
só cio en trou com a for ça de tra ba lho,
es tra nha men te pas sou a ser só cio mi -
no ri tá rio na se gun da so ci e da de, com
49% das co tas;

“Fi nal men te, Dib Ammar pôs
fim à em pre sa cri a da pos te ri or men te,
dan do ba i xa na ins cri ção es ta du al,
dis sol ven do a so ci e da de em que fi gu -
ra va co mo só cio de Edu ar do Alber to
Dor do ni, sen do que o re pre sen ta va,
po is de ti nha sua pro cu ra ção e, no
mes mo lu gar, con ti nua fun ci o nan do
um res ta u ran te, com o mes mo ra mo
de ati vi da des e ge ri do por ele — Dib
Ammar, mas ago ra co mo co mer ci an te 
e não co mo só cio in di vi du al.

“Di an te de tal ex po si ção, re al -
men te, ve ri fi ca-se que há pos si bi li da de
de a pri me i ra em pre sa ain da ser a ho je
cons ti tu í da, da qual é só cio in di vi du al o
Sr. Dib Ammar, eis que bem se de pre -
ende dos au tos que o ca pi tal em pre ga -
do ori gi na ri a men te per ten cia ao Sr.
Edu ar do Alber to Dor do ni, que nun ca
fez re ti ra das de ca pi tal ou ren di men -
tos, ao pas so que o agra van te, que

não dis pu nha, ini ci al men te, de ca pi tal,
ho je é o úni co pro pri e tá rio de es ta be le -
ci men to co mer ci al cu jo ra mo é o mes -
mo, ten do co mo ins ta la ções fí si cas as
mes mas ori gi na ri a men te cons ti tu í das.

“Pa re ce-me per fe i ta men te pos -
sí vel que o agra van te, de pos se do di -
nhe i ro do agra va do, sim ples men te o
ex clu iu do ne gó cio, mas con ti nua a
ex plo rá-lo da mes ma for ma sem qual -
quer in ter rup ção nas ati vi da des” (fls.
79 a 81).

Extrai-se do ex pos to, em sen do 
as sim, que o agra van te já vem so fren -
do le são gra ve, po is há mu i to en ta bu -
lou ne gó cio com o agra va do Sha rif Dib 
Ahmad Ammar, en tre gan do-lhe cer ca
de US$ 40.300,00, com es te, por sua
vez, dis sol ven do de for ma uni la te ral a
so ci e da de, sem co mu ni car es sa dis -
so lu ção ao re cor ren te, acres cen do-se
a is so que o agra va do Sha rif Dib
Ahmad Ammar, de pos se de pro cu ra -
ção que lhe foi ou tor ga da pe lo agra -
van te, cons ti tu iu no va so ci e da de com
seu pró prio fi lho, o tam bém agra va do
Dib Ammar, sem no en tan to ha ver
men ção dos dó la res uti li za dos na pri -
me i ra so ci e da de.

O agra va do Dib Ammar, por
seu tur no, dis sol veu a no va so ci e da de 
sem que hou ves se qual quer co mu ni -
ca ção ou ex pli ca ção ao agra van te,
mon tan do en tão, ato con tí nuo, um co -
mér cio pró prio com as se guin tes ca -
rac te rís ti cas: mes mo en de re ço e mes -
mo ra mo.

Des tar te, am pla men te com pro -
va da nes tes au tos a le são gra ve so fri -
da pe lo agra van te, que já “per deu” pe -
lo me nos US$ 40.300,00!

No to can te à di fí cil re pa ra ção
da le são é de se res sal tar que, co mo
cons ta do AI n. 99.022952-1, o agra -
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va do Sha rif Dib Ahmad Ammar não
tem bens de ra iz:

“Já o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação —
periculum in mora — como bem frisou
o douto juiz: ‘entende a doutrina que
na cautelar o juiz analisa o risco de
ineficácia da futura tutela provável’.
Dessa forma, caracterizado está, uma 
vez que nada existe em nome de
Sharif Dib Ahmad Ammar (fls. 56/59),
o que tornaria ineficaz a medida caso
fosse o requerente vencedor da lide, o 
que causaria lesão grave e de difícil
reparação ao seu direito” (fl. 86).

Com es sa con si de ra ção, pa re -
ce-nos cor re to e ju rí di co em pres tar
efe i to sus pen si vo à ape la ção que ori -
gi na ri a men te não o tem, pa ra que não
se pre ju di que ain da ma is o agra van te.

Co mo com to tal pro pri e da de
ex pli ca Car los Sil ve i ra No ro nha:

“O efe i to sus pen si vo é a con se- 
qüên cia ló gi ca e ne ces sá ria do efe i to
de vo lu ti vo, po is, co mo sa li en ta João
Mon te i ro, se o agra vo tem por fim a re -
pa ra ção de um gra va me so fri do pe lo
ven ci do, po de o ju í zo ad quem, aco -
lhen do as ra zões des te, mo di fi car a
de ci são in jus ta e re pa rar o pre ju í zo
im pos to à par te pe la in fe ri or ins tân cia. 
Daí a re gra ge ral que sem pre pre do mi -
nou no sis te ma lu so-brasi le i ro de que
to do re cur so é por sua na tu re za sus -
pen si vo.

“Com ba se nes sas re gras, po -
de mos cons tru ir no sen ti do de que
pos sui efe i to sus pen si vo par ci al ou
res tri to ou li mi ta do o re cur so de agra -
vo de ins tru men to em que o agra van te 
im pug na so men te uma par ce la da su -
cum bên cia que lhe foi in fli gi da no pro -
vi men to ju di ci al cen su ra do, res trin gin -
do-se a in con for mi da de a um ou a

al guns ca pí tu los da de ci são” (Do
Agra vo de Instru men to, Fo ren se,
1994, pág. 281).

Nes se sen ti do já de ci di:

“Agra vo re gi men tal. Man da do
de se gu ran ça ob je ti van do ver can ce -
la do o efe i to sus pen si vo con fe ri do à
ape la ção in ter pos ta pe lo Esta do de
San ta Ca ta ri na. Inde fe ri men to da ini -
ci al em fa ce da ina de qua ção da via
pro ces su al uti li za da. Agra vo re gi men -
tal des pro vi do.

“A con ces são de efe i to sus pen -
si vo a re cur so de ape la ção, quan do a
lei não lhe atri bua es se efe i to, é ma té -
ria afe ta, com ex clu si vi da de, ao re cur -
so de agra vo de ins tru men to. Assim, à 
ex ce ção das hi pó te ses de os ten si va
vi o la ção a tex to le gal, ou de ca u sa ção
de le são de di fí cil re pa ra ção, não ma is 
se ad mi te man da do de se gu ran ça
con tra sen ten ça ou de ci são de pri me i -
ro grau, pos to que, quan to a elas, re -
ce bi do o re cur so em am bos os se us
efe i tos, a de ci são de sa fia agra vo de
ins tru men to, no qual, a cri té rio do re la -
tor, po de rão ser sus pen sos os efe i tos
do pro vi men to ata ca do, o que tor na
ab so lu ta men te ina de qua do o uso da
ação de se gu ran ça, con for me dic ção
da Sú mu la 267 do Excel so Pre tó -
rio”(Agra vo Re gi men tal no MS n.
99.005590-6, da Ca pi tal).

Do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri -
to Fe de ral e ter ri tó ri os co lhe-se:

“Agra vo de ins tru men to — Pe -
di do de efe i to sus pen si vo ao re cur so
in ter pos to nos au tos de ação ca u te lar
— Ape la ção mo ti va da por sen ten ça
que re vo gou a li mi nar con ce di da e ex -
tin guiu o pro ces so — Apre sen ta ção
de do cu men to den tro do pra zo de ter -
mi na do — Si tu a ção de fa to con su ma -
do. Agra vo pro vi do. Unâ ni me” (AI n.
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19990020037203, rel. Des. Asdrú bal
Nas ci men to Li ma, j. 20/3/2000).

Igual men te de ci diu o egré gio
Tri bu nal de Jus ti ça do Rio Gran de do
Sul:

“Ação ca u te lar. Ape la ção. Efe i -
tos. Pos sí vel a atri bu i ção de efe i to
sus pen si vo ao ape lo in ter pos to em
pro ces so ca u te lar, quan do pre sen te a
pos si bi li da de de le são gra ve, de acor -
do com o art. 558 do CPC. Agra vo
pro vi do. Unâ ni me” (AI n. 598472272,
20ª Câ ma ra Cí vel, rel. Des. Ru bem
Du ar te, j. 11/5/1999). 

Ade ma is é de se fri sar que a
ape la ção tem gran des chan ces de
pros pe rar.

Ora, o agra van te pro pôs a ca u -
te lar ino mi na da pa ra pro te ger a efi cá -
cia do pro ces so de dis so lu ção de so-
ciedade mer can til com apu ra ção de
ha ve res, re que ren do a sua in di ca ção
pa ra o exer cí cio da ge rên cia pro vi só -
ria da so ci e da de, me di da es sa que lhe 
foi de fe ri da li mi nar men te.

No cur so da ca u te lar o MM. Ju iz 
de Di re i to re vo gou o des pa cho que
man ti nha o agra van te na ge rên cia, o
qual foi re con du zi do por de ter mi na ção
des te Tri bu nal, con for me de ci são to -
ma da no Agra vo de Instru men to n.
99.022952-1, da Ca pi tal, do qual foi re -
la tor o emi nen te Des. Ansel mo Ce rel lo.

Da in ter lo cu tó ria ques ti o na da,
cons ta: “Co mo a des ti tu i ção de ge ren -
tes e ad mi nis tra do res de so ci e da des
co mer ci a is é de cor ren te da aná li se do 
mé ri to da ação de dis so lu ção/li qui da -
ção de so ci e da de co mer ci al, pre vis ta
nos arts. 655 e 674 do Có di go de Pro -
ces so Ci vil de 1939, con for me de ter -
mi na ção ex pres sa do art. 1.218, VII,
do atu al CPC, é ina pli cá vel adap tar o
pro ce di men to des ta ca u te lar ao pro -

ce di men to da ação prin ci pal de dis so -
lu ção/li qui da ção de so ci e da de, pe lo
que de ve o pre sen te pro ces so ca u te -
lar ser jul ga do ex tin to” (fl. 57).

Não fos se is so tam bém, a pla u -
si bi li da de de o agra van te ob ter êxi to
no pro ces so prin ci pal é con si de rá vel,
por que de qual quer for ma efe ti va men -
te con tri bu iu ele com apro xi ma da men -
te US$ 40.300,00, não ten do fe i to
qual quer re ti ra da de va lo res da so ci e -
da de for ma da com o agra va do Sha rif
Dib Ahmad Ammar e, pos te ri or men te,
com o agra va do Dib Ammar.

Des tar te, en ten do que es tá am -
pla men te ca rac te ri za do o pres su pos to 
da le são gra ve e de di fí cil re pa ra ção
que au to ri za a con ces são de efe i to
sus pen si vo à ape la ção in ter pos ta da
sen ten ça que ex tin guiu a ca u te lar ino -
mi na da em apre ço.

b) Cas sa ção do des pa cho pos -
te ri or à sen ten ça que de ter mi na a
pres ta ção de con tas pe lo agra van te
aos agra va dos

No tó pi co em des ta que, o pre -
sen te re cla mo re cur sal não es tá a me -
re cer co nhe ci men to.

O § 4º do art. 523 do Esta tu to
Pro ce di men tal Ci vil, na sua atu al re -
da ção, é de cla re za ir re fu tá vel, ao gri -
far:

“Será sempre retido o agravo
das decisões posteriores à sentença,
salvo caso de inadmissão da ape-
lação”.

Ma ni fes tan do-se a res pe i to, ex -
põe o cul to Antô nio Cláu dio da Cos ta
Ma cha do:

“A idéia que ins pi ra a pre sen te
dis po si ção le gal — ma is uma boa no -
vi da de in tro du zi da no pro ce di men to
do agra vo re ti do pe la Re for ma — é a
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de que qua is quer de ci sões in ter lo cu -
tó ri as que se pro fi ram após a emis são
da sen ten ça só se rão apre ci a das pe lo 
tri bu nal na hi pó te se de ser in ter pos to
re cur so de ape la ção, do qual de pen de 
o co nhe ci men to do agra vo re ti do. Eis
o des do bra men to te le o ló gi co da obri -
ga to ri e da de da for ma re ti da pa ra o
agra vo con tra ta is de ci sões. Com is -
so, im pe de-se que, de for ma au tô no -
ma, is to é, por me io de agra vo de ins -
tru men to (art. 524), a par te pro cu re,
na se gun da ins tân cia, sem ter ape la -
do (ou ape la do tem pes ti va men te), a
re for ma de uma de ci são que via de re -
gra se am pa ra no pró prio co man do
sen ten ci al” (A Re for ma do Pro ces so
Ci vil Inter pre ta da, São Pa u lo, Sa ra i va, 
1996, págs. 72 e 73).

No mes mo sen ti do, as sim se
pro nun cia o emé ri to Cli to For na ci a ri
Jú ni or:

“É ca bí vel o agra vo re ti do por
op ção do re cor ren te em re la ção ao
agra vo de ins tru men to, con tra as de ci -
sões in ter lo cu tó ri as pro fe ri das em pri -
me i ra ins tân cia. A es co lha do re cor ren -
te fi ca afas ta da, pe la pre vi são do § 4º
des te ar ti go, quan to às de ci sões pro fe -
ri das após a sen ten ça, ex clu í da, evi -
den te men te, aque la que não ad mi te a
ape la ção. Esse as pec to era mu i to dis -
cu ti do an tes da mo di fi ca ção ora ana li -
sa da, de vez que não ha via pos si bi li -
da de de se re i te rar o pe di do de
apre ci a ção do agra vo, que de ve ria ser
fe i to nas ra zões ou con tra-razões de
re cur so, tal co mo ago ra (§ 1º). Des se
mo do, evi den te men te, so men te se ria
pos sí vel o agra vo de ins tru men to. Com 
a al te ra ção le gal, in ver te-se a si tu a ção
e pas sa a ser so men te o re ti do o agra -
vo ca bí vel, dis pen san do-se a re i te ra -
ção do mes mo, até por que po de rá não
ma is ha ver opor tu ni da de pa ra tan to”.

E pros se guin do:

“Evi den te que es sa re gra su põe 
que ha ja o re cur so de ape la ção, que,
ine xis tin do, im pe de o exa me do agra -
vo. Me lhor se ria, en tão, o tex to le gal
ter fe i to re fe rên cia não à sen ten ça,
mas sim às de ci sões pro fe ri das após
a in ter po si ção da ape la ção. Pre sen te
a lei, to da via, de ve ser re ti do o agra vo
pos te ri or à sen ten ça, sen do que, se
even tu al men te não hou ver ape la ção,
ha ve rá, so men te nes ta hi pó te se, de
se pos si bi li tar a con ver são do mes mo
em agra vo de ins tru men to, com to das
as ne ces sá ri as adap ta ções, por que
não hou ve es co lha da par te, mas im -
po si ção da lei” (A Re for ma Pro ces su al 
Ci vil, São Pa u lo, Sa ra i va, 1996, págs.
107 e 108).

In ca su, com exa ti dão, bus ca o
agra van te a re for ma de de ci são exa -
ra da pos te ri or men te à sen ten ça pro la -
ta da, a qual, após jul ga da ex tin ta a
ação ca u te lar por ele in ten ta da, em
ten do si do re ce bi da a in sur gên cia re -
cur sal ma ni fes ta da em seu efe i to me ra -
men te de vo lu ti vo, de ter mi nou que o
aqui re cor ren te pres tas se con tas do
tem po em que es te ve na ge rên cia do
es ta be le ci men to co mer ci al al vo da
ação de dis so lu ção de so ci e da de.

O agra vo de ins tru men to, em as -
sim sen do, evi den cia-se des ca bi do pa -
ra o re e xa me do des pa cho cen su ra do,
mo ti vo pe lo qual de le não se co nhe ce.

Nesse sen ti do já de ci di:

“Agra vo de ins tru men to. De ci -
são pro la ta da após a sen ten ça fi nal.
Ina de qua ção re cur sal. Não co nhe ci -
men to.

“Da lim pi dez da nor ma gra va da
no art. 523, § 4º, do Có dex Instru men -
tal Ci vil, res sal ta evi den ci a do que o re -
cur so pró prio pa ra o ata que às in ter lo -
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cu tó ri as pro fe ri das após a sen ten ça é
o agra vo re ti do. O agra vo de ins tru -
men to, em hi pó te ses ta is, res trin ge-se
ao des pa cho que inad mi te o pro ces sa -
men to do re cur so de ape la ção” (AI n.
96.006743-4, de Trom bu do Cen tral).

E do Tri bu nal de Alça da do Rio
Gran de do Sul:

“De ci são que re ce be ape la ção
so men te no efe i to de vo lu ti vo, re ti fi -
can do a an te ri or que a re ce be ra nos
de vo lu ti vo e sus pen si vo. Agra vo de
ins tru men to. Inad mis si bi li da de. Em se 
tra tan do de de ci são pos te ri or a sen -
ten ça, que não diz res pe i to a inad mis -
si bi li da de de ape la ção, mas que se in -
sur ge com o fa to de ter si do re ti fi ca do
des pa cho ju di ci al que ini ci al men te re -
ce be ra ape la ção nos efe i tos de vo lu ti -
vo e sus pen si vo, pa ra re ce bê-la so -
men te na que le, o re cur so ca bí vel é o
agra vo re ti do e não o agra vo de ins tru -
men to (art. 523, § 4º, do CPC). Agra vo 
de ins tru men to não co nhe ci do” (AI n.
197095938, Ter ce i ra Câ ma ra Cí vel,
rel. Des. Vol ta i re de Li ma Mo ra es, j.
17/12/1997).

Não se co nhe ce nes se as pec -
to, po is, do agra vo de ins tru men to ma -
ne ja do!

c) Exclu são do agra va do Sha rif
Dib Ahmad Ammar da li de ca u te lar

Pug na ram os agra va dos, de
ou tro la do, pe la ex clu são do re cor ri do
Sha rif Dib Ahmad Ammar do pó lo pas -
si vo da li de ca u te lar de fla gra da.

Entre tan to, não é pos sí vel ex -
clu ir-se, nes tes au tos, o agra va do Sha -
rif do âm bi to da ação ca u te lar ino mi na -
da aqui ques ti o na da pe la sim ples
ra zão de o pro ces so aca u te la tó rio ter
si do ex tin to, o que in vi a bi li za qual quer
de ci são a res pe i to nes ta opor tu ni da de.

Aten te-se, ain da, pa ra o fa to de 
que es te agra vo de ins tru men to ver sa
ape nas e so men te so bre o des pa cho
que re ce beu a ape la ção no efe i to me -
ra men te de vo lu ti vo, tra tan do-se, po is,
de pro ces so já sen ten ci a do.

Assim, a de ci são re fe ren te à
ex clu são de qual quer dos agra va dos
do en fo que pas si vo da me di da ca u te -
lar jul ga da ex tin ta é to tal men te es tra -
nha ao âm bi to da pre sen te in sur gên -
cia re cur sal, na qual a dis cus são gi ra
ex clu si va men te em tor no da atri bu i -
ção de efe i tos ao ape lo de to na do pe lo
agra van te.

É de se ar re dar, por tan to, o ab -
sur do ple i to for mu la do a res pe i to pe -
los agra va dos!

d) Re vo ga ção do des pa cho
que, nes tes au tos, atri bu iu efe i to sus -
pen si vo à ape la ção (fls. 93 e 94) e ne -
ga ti va de se gui men to a es te agra vo

A ma té ria em fo co res tou es go -
ta da e pre ju di ca da em ra zão da aná li -
se fe i ta no item a des te acór dão.

Enten den do que a hi pó te se
ver sa da es tá a re cla mar uma pro te ção 
ma i or ao agra van te, em ra zão de es tar 
ele, co mo de mons tra do, ex pe ri men -
tan do pre ju í zos e le sões gra ves e de
di fí cil re pa ra ção, man ten do-se não só
o des pa cho de fls. 93 e 94, co mo ain -
da jul gan do-se pro ce den te o pe di do
do agra van te no sen ti do de se con ce -
der efe i to sus pen si vo à ape la ção da
sen ten ça ca u te lar, es go tou es te
Órgão Fra ci o ná rio a ma té ria.

Pre ju di ca do, po is, o exa me a
res pe i to do tó pi co em des ta que!

e) Sus pen são al ter na ti va do
des pa cho de fls. 93 e 94
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A refutação dessa proposição
resulta automática em razão do exa-
me feito nos itens a e d deste acórdão.

f) Extin ção da ação ca u te lar
sem jul ga men to do mé ri to em ra zão
da fal ta de pres su pos to pro ces su al

Re pi sa ram, na ru bri ca em epí -
gra fe, as adu ções quan to a ser o agra -
van te es tran ge i ro, ma is pre ci sa men te
de na ci o na li da de ar gen ti na, não sen -
do ele re si den te no pa ís, sem que
hou ves se, en tre tan to, pres ta do ca u -
ção su fi ci en te às cus tas e ho no rá ri os
de ad vo ga do da par te con trá ria, con -
for me dis pos to no art. 835 do CPC,
ca u ção es sa que, no ca so, apre sen -
ta-se co mo pres su pos to de cons ti tu i -
ção e de sen vol vi men to vá li do e re gu -
lar do pro ces so, com o descum-
primento da exi gên cia em ques tão ar -
ros tan do a ex tin ção do pro ces so ca u -
te lar, o que po de ser co nhe ci do e de -
cla ra do de ofí cio.

To da via, em que pe sem as as -
ser ti vas as sim lan ça das pe los agra va -
dos, tem-se que a exi gên cia le gal a
res pe i to, ain da que não aten di da à
per fe i ção, po de ser su pri da na ins tân -
cia sin gu lar.

Com pul san do-se os au tos ex -
trai-se que o agra van te, na ação ca u -
te lar que pro pôs, fir mou o se guin te
ter mo de ca u ção:

“Aos 28 (vin te e oi to) di as do
mês de de zem bro do ano de mil no ve -
cen tos e no ven ta e no ve, no Fó rum,
on de se acha va pre sen te o Exmo. Sr.
Dr. Le o ne Car los Mar tins Jú ni or, Ju iz
Subs ti tu to e.e., co mi go Escri vão de
seu car go adi an te no me a do, e sen do
aí, nos au tos de Ação Ca u te lar Ino mi -
na da, re gis tra dos sob n. 1.198/99 —
2399067653.9, com pa re ceu Edu ar do
Alber to Dor do ni, ar gen ti no, di vor ci a -

do, mé di co, re si den te em Bu e nos Ai -
res — Argen ti na, e, por ele foi di to
que, na con for mi da de de sua pe ti ção
de fl. 49 e seu res pe i tá vel des pa cho,
que des te fi cam fa zen do par te in te -
gran te, vi nha efe ti var a ca u ção fi de -
jus só ria, exi bin do nes te ato:

“— No ta Pro mis só ria no va lor
de R$ 5.000,00 (cin co mil re a is).

“Do que pa ra cons tar, la vrou-se 
o pre sen te ter mo que, li do e acha do
con for me, as si nam.

“Assi na tu ra do ju iz e do ca u ci o -
nan te” (fl. 115).

Ressoa indubitável, in clu sive a
teor do disposto no acórdão do AI n.
99.022952.1, que se refere ao mesmo
processo cautelar, que a caução
prestada o foi de forma indevida,
devendo ser regularizada mediante
depósito judicial em moeda corrente,
fidejussoriamente ou ainda por ga-
rantia real, no juízo de origem, perma-
necendo o valor já fixado de R$
5.000,00, com o objetivo de garantir o
pagamento de custas e honorários
advocatícios.

A quan tia é su fi ci en te ten do em
vis ta que o agra van te es tá de po si tan -
do o lu cro da ge rên cia do res ta u ran te
em ju í zo, já ten do efe ti va men te en tre -
gue ma is de US$ 40.000,00 (qua ren ta
mil dó la res ame ri ca nos) nas mãos dos 
agra va dos, não se ol vi dan do, de ou tro 
la do, que es tes tam bém não têm bens
de ra iz que ga ran tam a efi cá cia do
pro ces so prin ci pal de dis so lu ção de
so ci e da de co mer ci al.

A res pe i to da ca u ção já de ci diu
nos so Tri bu nal:

“Caução processual. Autor
nacional ou estrangeiro residente fora
do Brasil ou ausente na pendência da
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lide. Medida de ofício, processada nos 
próprios au tos. Suspensão do pro-
cesso. Fixação do quan tum.

“A cha ma da ca u tio pro ex pen -
sis, pre vis ta no art. 835 do CPC, ten do 
em vis ta os in te res ses que pro te ge,
po de ser de ter mi na da de ofí cio, com
fun da men to no art. 797 do CPC, po -
den do ser pro ces sa da nos pró pri os
au tos da ação prin ci pal.

“A estipulação do quan tum da
garantia corresponderá a uma provi-
são suficiente para o pagamento das
custas e dos honorários advocatícios.
Para tal providência não se justifica o
sobrestamento do processo” (AI n.
9.816, de Balneário Camboriú, rel.
Des. Pedro Manoel Abreu).

E do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis -
tri to Fe de ral e dos ter ri tó ri os:

“Ação or di ná ria — Au tor que re -
si de fo ra do Bra sil — Ca u ção su fi ci en -
te às cus tas e ho no rá ri os — Con di ção
de pro ce di bi li da de — Art. 835 do Có -
di go de Pro ces so Ci vil. 

“O au tor, na ci o nal ou es tran ge i -
ro, que re si dir fo ra do Bra sil e aqui não 
ti ver bens imó ve is, de ve pres tar ca u -
ção su fi ci en te às cus tas e ho no rá ri os
de ad vo ga do, sob pe na de ex tin ção
do pro ces so, ex pres san do, a hi pó te -
se, ver da de i ra con di ção de pro ce di bi -
li da de” (Ap. Cív. n. 5030698, rel. Des.
Edson Alfre do Sma ni ot to, j. 8/2/1999).

g) Do aban do no da ca u sa.
Extin ção do pro ces so

Por me io da úl ti ma das pe ti -
ções en tra nha das nes tes au tos, re -
que re ram os agra va dos a ex tin ção do
pro ces so pe lo aban do no da ca u sa pe -
lo agra van te, fa zen do-se in ci dir, as -
sim, o art. 267, III, do CPC, que pre ce -
i tua:

“Extin gue-se o pro ces so, sem
jul ga men to do mé ri to:

“III — quan do, por não pro mo -
ver os atos e di li gên ci as que lhe com -
pe tir, o au tor aban do nar a ca u sa por
ma is de trin ta (30) di as”.

É in con tes tá vel a von ta de dos
agra va dos de ex tin guir o pro ces so
ca u te lar de qual quer for ma, se ja pe la
fal ta de ca u ção ade qua da men te efe ti -
va da, se ja pe la ex tin ção des te agra vo
de ins tru men to, o que in vi a bi li za ria a
ma nu ten ção da ge rên cia em fa vor do
agra van te.

Pa ra is so “ima gi na ram” si tu a -
ções ou atos que nem de lon ge acon -
te ce ram.

Isso por que em ne nhum mo -
men to os au tos fi ca ram pa ra dos em
ga bi ne te à es pe ra de pro vi dên cia por
par te do agra van te; ao con trá rio, os
agra va dos é que pe ti ci o na ram de-
mais, jun ta ram um exa ge ra do nú me ro
de do cu men tos, os qua is em na da
ser vi ram pa ra es cla re cer a si tu a ção.

De ma is dis so, pa ra a ca rac te ri -
za ção do aban do no da ca u sa, mis ter a 
in ti ma ção pes so al do agra van te pa ra
su prir a fal ta em qua ren ta e oi to ho ras, 
con so an te de ter mi na o §1º do art. 267
do CPC.

Estando os au tos em gabinete
para julgamento, para uma análise
mais acurada de todo o processado,
não há falar em abandono da causa
pelo autor/agravante, tão-só pelo
motivo de os agravados terem peticio-
nado demasiadamente nos au tos,
demonstrando não interesse na cau-
sa, mas visando a evidenciar que o
agravante estava prote lando o
deslinde da quaestio.
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Nes se sen ti do, pro fes sa The o -
to nio Ne grão:

“Art. 267: 15. Se o im pul so pro -
ces su al to ca va ao ju iz (art. 262), e não 
ao au tor, é in ca bí vel a ex tin ção do
pro ces so, com apo io no art. 267 — III
(RT 469/97, RJTJESP 63/135). Da
mes ma for ma, se a omis são do au tor
não acar re ta a pa ra li sa ção do pro ces -
so, co mo, p. ex., a fal ta de ma ni fes ta -
ção so bre ale ga ções da par te con trá -
ria (JTA 98/288, RP 2/352, em 91), ou
so bre a con ta de li qui da ção (JTA
93/284)” (Có di go de Pro ces so Ci vil,
Ed. Sa ra i va, 1999, pág. 319).

III — De ci são

Com ba se no ex pos to co nhe -
ce-se do re cur so em par te e dá-se-lhe
pro vi men to quan to ao pe di do de efe i to 

sus pen si vo à ape la ção da sen ten ça
que jul gou ex tin to o pro ces so ca u te lar
ino mi na do, e não se co nhe ce do pe di -
do de cas sa ção do des pa cho que de -
ter mi nou a pres ta ção de con tas por
par te do agra van te du ran te o pe río do
em que es te ve na ge rên cia do es ta be -
le ci men to co mer ci al.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Ma ria do Ro cio San ta Rit ta e 
Nel son Scha e fer Mar tins.

Flo ri a nó po lis, 6 de se tem bro de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te;

Trin da de dos San tos,

Re la tor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 01.009628-5, DE DESCANSO

Re la tor: Des. Cláudio Barreto Dutra

Agra vo de in tru men to — Ex ce ção de pré-executividade —
Fiador — Acordo fir ma do en tre cre do ra e de ve dor prin ci pal — Sus -
pen são da exe cu ção — Art. 792 do CPC — Ale ga ção de ex tin ção da
fi an ça — Mo ra tó ria in con fi gu ra da — De ci são man ti da — Re cur so
des pro vi do.

“Não tem ca rá ter de mo ra tó ria ou no va ção acor do ce le bra do

en tre cre dor e de ve dor nos au tos da pró pria exe cu ção, com pe di do

de sus pen são do pro ces so e cujo des cum pri men to gera o pros se gui -

men to da exe cu ção do ti tu lo exe cu ti vo ori gi ná rio” (STJ).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo de Instrumento
n. 01.009628-5, da comarca de
Descanso, em que é agravante Moacir
An to nio Ceolin, sendo agravada
Peperi Sementes Ltda.:

ACORDAM, em Ter ce i ra Câ ma -
ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, des pro -
ver o re cur so.

Cus tas na for ma da lei.
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I — Re la tó rio
Agra vo de ins tru men to in ter pos -

to por Mo a cir Anto nio Ce o lin con tra o
des pa cho do Ju iz de Di re i to da co mar -
ca de Des can so que, nos au tos da exe -
cu ção pro mo vi da por Pe pe ri Se men tes
Ltda., in de fe riu a ex ce ção de pré-exe -
cu ti vi da de.

Infor mou que o tí tu lo exe cu ta do,
qual se ja, a de cla ra ção uni la te ral de dé -
bi to acos ta da aos au tos re pre sen ta a
dí vi da de 143.640 qui los de so ja.

Adu ziu que, na qua li da de de
fiador, opôs ex ce ção de pré-exe cu ti vi -
da de ob je ti van do o re co nhe ci men to
da ex tin ção da fi an ça.

Res sal tou que o acor do en ta -
bu la do en tre cre do ra e de ve dor prin ci -
pal, sem o seu con sen ti men to, mo di fi -
cou o va lor da dí vi da, in clu iu cor re ção
mo ne tá ria e ju ros, co mo tam bém al te -
rou o pra zo de pa ga men to.

Sus ten tou a con ces são de mo -
ra tó ria ao de ve dor, re pre sen ta da pe lo
ter mo de acor do que en se jou a sus -
pen são do pro ces so de exe cu ção pe -
lo pra zo de tre ze me ses.

Invo cou os pre ce i tos dos arts.
1.503, I, do Có di go Civil, e 262 do Có -
di go Co mer ci al. 

Não ten do ha vi do pe di do de
efe i to sus pen si vo, pro ce deu-se a in ti -
ma ção da agra va da (fl. 35), que apre -
sen tou as con tra-ra zões (fls. 40/44).

II — Voto

De pre en de-se dos au tos que
cre do ra e de ve dor prin ci pal as si na ram 
ter mo de acor do, con ven ci o nan do o
va lor e a for ma de pa ga men to do sal -
do de ve dor re sul tan te dos cin co pro -
ces sos de exe cu ção, nos qua is fi gu -
ram co mo con ten do res, bem co mo a

sus pen são de les pe lo pra zo de tre ze
me ses (fl. 16).

Cons ta, ain da, que o “ter mo de
acor do so bre pro ces sos ju di ci a is” foi
jun ta do aos au tos da exe cu ção com
pe di do de sus pen são do pro ces so,
nos ter mos do art. 792 do CPC (fl. 15).

Pre ce i tua o Có di go de Pro ces -
so Ci vil:

“Art. 792. Con vin do às par tes, o 
ju iz de cla ra rá sus pen sa a exe cu ção
du ran te o pra zo con ce di do pe lo cre -
dor, pa ra que o de ve dor cum pra vo -
lun ta ri a men te a obri ga ção.

“Pa rá gra fo úni co. Fin do o pra zo 
sem cum pri men to da obri ga ção, o pro -
ces so re to ma rá o seu cur so”.

Não se po de, por tan to, re co -
nhe cer a ex tin ção da fi an ça, con subs -
tan ci a da na con ces são de mo ra tó ria
(art. 1.503, I, do Có di go Ci vil), por -
quan to o acor do não subs ti tu iu o tí tu -
lo exe cu ta do: ape nas per mi tiu que o
de ve dor prin ci pal cum pra vo lun ta ri a -
men te a obri ga ção, no va lor e pra zo
con ven ci o na dos, sob pe na de pros -
se gui men to da exe cu ção.

Em se us co men tá ri os so bre a
nor ma, The o to nio Ne grão ano ta:

“Decorrido o prazo, sem cumpri- 
mento da obrigação pelo devedor, o
processo prossegue como se nada
houvesse acontecido (RT 571/103).
Nesse sentido: JTA 54/121, 57/105”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 31ª ed., São
Paulo, Saraiva, 2000, pág. 766 —
grifei).

Daí por que, en quan to não
cum pri do o acor do fir ma do pa ra o pa -
ga men to vo lun tá rio do sal do de ve dor,
sub sis tem as obri ga ções es ta be le ci -
das na de cla ra ção uni la te ral de dé bi to
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exe cu ta da, in clu si ve as dos de ve do -
res so li dá ri os.

Em ca so aná lo go, o Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça de ci diu:

“Re cur so es pe ci al. Exe cu ção
de cé du la de cré di to in dus tri al. Ava lis -
ta. Acor do ha vi do en tre cre dor e de ve -
dor prin ci pal nos au tos da exe cu ção.
Sus pen são des ta. Art. 1.503, I, do Có -
di go Ci vil.

“I — Não tem ca rá ter de mo ra -
tó ria ou no va ção acor do ce le bra do
en tre cre dor e de ve dor nos au tos da
pró pria exe cu ção, com pe di do de sus -
pen são do pro ces so e cu jo des cum -
pri men to ge ra o pros se gui men to da
exe cu ção do tí tu lo exe cu ti vo ori gi ná -
rio.

“II — Re cur so es pe ci al não co -
nhe ci do” (REsp n. 53352/SP, rel. Min.
Cláu dio San tos, DJU de 8/4/96, pág.
10.470).

Man tém-se, po is, a de ci são
agra va da.

III — De ci são

Ante o ex pos to, ne ga-se pro vi -
men to ao re cur so.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Sér -
gio Pa la di no.

Florianópolis, 4 de setembro de 2001.

Sil ve i ra Len zi,

Pre si den te com vo to;

Cláu dio Bar re to Du tra,

Re la tor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 00.006767-9, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Sérgio Paladino

Ca u te lar in ci den tal vi san do à ex clu são do nome do de ve dor
dos ca das tros das en ti da des de pro te ção ao cré di to. Au sên cia de dis -
cus são ju di ci al do dé bi to. 

Só nas ações que vi sem à in va li da ção, re vi são ou ine xi gi bi li -
da de pro ce de-se à dis cus são ju di ci al do dé bi to. 

Inver são do ônus da pro va de ter mi na da de ofí cio. Pro vi dên -
cia que não se com pa ti bi li za com o pro ces so ca u te lar, o qual ser ve
ao pro ces so, não ao di re i to da par te, pois visa a ga ran tir a efe ti vi da -
de da de ci são ju di ci al per se gui da por meio do pro ces so prin ci pal.

A in ver são do ônus da pro va de que tra ta o Có di go do Con su -

mi dor não se har mo ni za com o pro ces so ca u te lar, o qual ser ve ao

pro ces so, não ao di re i to da par te, e visa a ga ran tir a efe ti vi da de da

de ci são ju di ci al per se gui da por in ter mé dio do pro ces so prin ci pal.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo de Instrumento n. 
00.006767-9, da comarca da Cap i tal
(2ª Vara Cível), em que é agravante
Banco Bandeirantes S.A. e agravado
José Roberto Carvalho Diener:

ACORDAM, em Terceira Câma-
ra Civil, por votação unânime, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam, e, no mérito, dar provimento
ao recurso.

Cus tas na for ma da lei. 

Irre sig na do com a de ci são que, 
nos au tos da ação ca u te lar in ci den tal
con tra si in ten ta da por Jo sé Ro ber to
Car va lho Di e ner, de fe riu a li mi nar pa -
ra de ter mi nar-lhe que pro vi den ci as se
o can ce la men to da ins cri ção do no me
do agra va do dos ca das tros de ina dim -
plen tes das en ti da des de pro te ção ao
cré di to ou, na hi pó te se de ain da não a 
ha ver pro vi den ci a do, que não a fa ça,
in ver ten do, ou tros sim, o ônus da pro va. 
O Ban co Ban de i ran tes S.A. in ter pôs
agra vo de ins tru men to, pre ten den do a
sua re for ma, bem co mo a atri bu i ção de
efe i to sus pen si vo ao re cur so.

Alega, preliminarmente, ilegiti-
midade passiva ad causam, uma vez
que os órgãos de proteção ao crédito
— Serasa, SPC, SCI — são entidades 
autônomas, que coletam informações
independentemente da provocação
dos credores, cabendo a elas figurar
no pólo passivo da demanda.

Sus ten ta que a in clu são do no -
me do de ve dor nos alu di dos ca das -
tros cons ti tui exer cí cio re gu lar de di re i to
seu, não po den do ser ve da do pe lo
Po der Ju di ciá rio.

Re be la-se, tam bém, con tra a
apli ca ção do Có di go de De fe sa do
Con su mi dor ao ca so con cre to, e ale ga 
não ser pos sí vel a in ver são do onus
pro ban di, ten do em vis ta que o agra -
va do, a par de não a ha ver re que ri do,
em mo men to al gum de cli nou no que
con sis ti ria a ve ros si mi lhan ça ou afir -
mou ser hi pos su fi ci en te. 

Negado o efeito suspensivo, e
prestadas as informações pela Magis-
trada, o agravado deixou transcorrer
in albis o prazo para contraminutar.

Após, completando as informa-
ções anteriormente prestadas, a Dra.
Juíza a quo comunicou que o agrava-
do não se opôs à execução por meio
de embargos (fls. 92/93).

É o re la tó rio.

A pre fa ci al de ile gi ti mi da de pas -
si va não pro ce de, no ru mo do Pro vi -
men to n. 6/98, da Cor re ge do ria-Ge ral
da Jus ti ça, que sus pen deu os efe i tos do 
Pro vi men to n. 7/91, nes tes ter mos:

“Pro vi men to n. 6/98

“Sus pen de os efe i tos do Pro vi -
men to n. 7/91, que ‘Con so li da nor mas
re fe ren tes ao for ne ci men to de re la ção 
men sal de in for ma ções re la ti vas a
pro tes tos de tí tu los, ações de exe cu -
ção, fa lên cia, con cor da tas e re gis tro
de hi po te cas e pe nho ras, aos Órgãos
que men ci o na’.

“O De sem bar ga dor Fran cis co
Oli ve i ra Fi lho, Cor re ge dor-Ge ral da
Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na,
no uso de su as atri bu i ções e,

“Con si de ran do os ter mos da -
que le ato ad mi nis tra ti vo cu jos efe i tos
têm res guar da do os in te res ses de en -
ti da des co mer ci a is, ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras e sin di ca tos, em de tri men to dos 
di re i tos de vá ri os se gui men tos de so -
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ci e da de em ge ral e em ofen sa aos
prin cí pi os do con tra di tó rio e da am pla
de fe sa (art. 5º, LV, CF),

“Con si de ran do tam bém os pre -
ce den tes de Órgãos Cor re i ci o na is de
Uni da des da Fe de ra ção, que ve dam o
for ne ci men to de ‘...re la ções de dis tri -
bu i ções, pro tes tos e pro ces sos às en -
ti da des de pro te ção ao cré di to, as so -
ci a ções de clas se ou ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, sob qual quer pre tex to’ (Có -
di go de Nor mas da Cor re ge do ria-Ge ral
da Jus ti ça do Esta do do Pa ra ná, Ca pí -
tu lo 2, se ção 1, item 2.1.6), e

“Con si de ran do ain da as di re tri -

zes fi xa das na Me di da Pro vi só ria n.

1.638, de 14/1/98, pu bli ca da no Diá rio 

Ofi ci al da União de 15/1/98,

“Re sol ve:

“1. Sus pen der, tem po ra ri a men -

te, os efe i tos do Pro vi men to n. 7/91,

de 27/6/91, des ta Cor re ge do ria-Ge ral

da Jus ti ça, no que se re fe re ape nas

aos Car tó ri os de Dis tri bu i ção Ju di ci al,

res sal va das as re gras di ta das no art.

10 da que la me di da pro vi só ria;

“2. Per dem efi cá cia, por ora, as
dis po si ções em contrário”.

Ora, sus pen so o for ne ci men to

de in for ma ções aos ór gãos de pro te -

ção ao cré di to, es sas ins ti tu i ções so -

men te se ri am fo men ta das por da dos

re pas sa dos por se us as so ci a dos, em

cu jo rol se in clui o agra van te.

Portanto, rejeita-se a prefacial
de ilegitimidade passiva ad causam.

No que con cer ne à ins cri ção do 

no me do agra va do nos ca das tros de

ina dim plen tes, de fa to, na ju ris pru dên -

cia dos tri bu na is su pe ri o res, a exem -

plo do que ocor reu com a des ta egré -

gia Cor te, pa ci fi cou-se, es po san do o

en ten di men to de que não é pos sí vel a 

ins cri ção do no me do de ve dor nos ca -

das tros das en ti da des de pro te ção ao

cré di to en quan to pen den te de jul ga -

men to ação or di ná ria que vi se à dis -

cus são do dé bi to.

Entre tan to, a pen dên cia de

exe cu ções não im por ta em dis cus são

ju di ci al de dé bi to, po is per se guem uni -

ca men te à sa tis fa ção dos cré di tos,

não se equi pa ran do às ações que vi -

sem à in va li da ção, re vi são ou ine xi gi -

bi li da de, em tor no do qual se es ta be -

le ce a con tro vér sia.

Por der ra de i ro, ve ri fi ca-se que
o des pa cho de ter mi nou, com su pe dâ-
neo no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90,
a in ver são do ônus da pro va, à consi -
de ra ção de que pre sen tes a ve rossi mi -
lhan ça das ale ga ções e a hi pos sufi -
ciên cia do agra va do, con tra o que
in ves te o agra van te, afir man do que o
Ma gis tra do não a po de ria de ter mi nar
de ofí cio, fa zen do-se mis ter re que ri-
men to ex pres so do in te res sa do.

Não tem per ti nên cia no ca so
con cre to o de ba te, vis to que a in ver -
são do ônus da pro va de que tra ta o
Có di go do Con su mi dor não se har mo -
ni za com a me di da ca u te lar, a qual
ser ve ao pro ces so, não ao di re i to da
par te, e tem por fim ga ran tir a efe ti vi -
da de da de ci são ju di ci al per se gui da
por in ter mé dio do pro cesso prin ci pal.

Em fa ce dis so, e por que a ins -
tru ção das ca u sas ca u te la res é ne ces -
sa ri a men te su má ria, re du zindo-se as
pro vas “a in for ma ções su mári as, fun -
da das em cri té ri os de me ra pla u si bi li -
da de” — con so an te o es có lio de Fran -
ces co Car ne lut t i  (vi de Theodo ro
Jú ni or, Hum ber to, Pro ces so Ca u te lar,
19ª ed. rev. e atu al., São Pa u lo, Liv. e
Ed. Uni ver si tá ria de Di re i to, 2000, pág. 
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133, no ta de ro da pé n. 10) — o des pa -
cho ata ca do não po de ser man ti do.

Ante o ex pos to, re je i ta da a pre -
li mi nar, deu-se pro vi men to ao re cur -
so.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Cláu -
dio Bar re to Du tra.

Florianópolis, 18 de setembro de 2001.

Sil ve i ra Len zi,

Pre si den te com vo to;

Sér gio Pa la di no,

Re la tor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 00.017157-3, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Sérgio Paladino

Agra vo de ins tru men to. Arren da men to mer can til. Ação de re -

in te gra ção de pos se. Li mi nar de fe ri da. Des pa cho con tra o qual in -

ves te o de ve dor, ale gan do que o bem é es sen ci al ao de sem pe nho de

suas ati vi da des. BMW. Au to mó vel de luxo e im por ta do. Argu men to

in con sis ten te. Pre ten di do in de fe ri men to da pe ti ção ini ci al, me di an te 

a in vo ca ção de que des ca rac te ri za do o con tra to em ra zão da co bran -

ça an te ci pa da do VRG. Qu es tão que diz res pe i to ao pró prio mé ri to

da de man da, sen do ino por tu na sua ar güi ção nes ta fase do pro ce di -

men to, es pe ci al men te por que não se en qua dra em qual quer das hi -

pó te ses ar ro la das no art. 295 do CPC. Re cur so des pro vi do. 

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo de Instrumento n.
00.017157-3, da comarca da Cap i tal (5ª 
Vara Cível), em que é agravante Moacir 
Antônio Lopes Ern e agravado BCN
Leasing Arrendamento Mercantil S.A.:

ACORDAM, em Ter ce i ra Câ ma -
ra Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, ne gar
pro vi men to ao re cur so.

Cus tas na for ma da lei.

Irre sig na do com a de ci são que
de fe riu a me di da ini tio li tis re que ri da
nos au tos da ação de re in te gra ção de
pos se que lhe mo ve BCN Le a sing
Arren da men to Mer can til S.A., Mo a cir

Antô nio Lo pes Ern in ter pôs agra vo de
ins tru men to, ob je ti van do a sua re for-
ma, bem co mo a atri bu i ção de efe i to
sus pen si vo ao re cur so. 

Ale ga que o au to mó vel BMW,
ob je to do con tra to de ar ren da men to
mer can til, é es sen ci al ao de sempe nho 
de sua pro fis são, po is é ad voga do mi -
li tan te em vá ri as co mar cas do Esta do,
de le ne ces si tan do pa ra lo co mo ver-se, 
acres cen tan do que a co bran ça an te ci -
pa da do va lor re si du al ga ran ti do des -
ca rac te ri zou a aven ça fir ma da en tre
as par tes, pas san do à con di ção de
com pra e ven da a pra zo, cir cuns tân cia 
de que de ve ria de cor rer o in de fe ri -
men to da pe ti ção ini ci al. 
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Inde fe ri do o pe di do de sus-
pen são dos efe i tos do des pa cho ata -
ca do, a ins ti tu i ção fi nan ce i ra agra va -
da de i xou trans cor rer in al bis o pra zo
pa ra apre sen tar con tra mi nu ta.

É o re la tó rio. 

Não pro ce de a in sur re i ção. Com 
efe i to, é in sus ten tá vel a ale ga ção de
que o bem ob je to do ar ren da men to,
au to mó vel BMW, é es sen ci al ao de-
sem pe nho da ati vi da de do agra van te,
po den do-se até ad mi tir que ne ces si te
de car ro pa ra des lo car-se pe las co -
mar cas em que atua co mo ad vo ga -
do, mas em cir cuns tân cia al gu ma
atri bu ir-se a au to mó vel de lu xo e im -
por ta do a con di ção de bem es sen ci al.

De ou tro vér ti ce, a ques tão re -
fe ren te à trans mu ta ção do con tra to de 
ar ren da men to mer can til pa ra com pra
e ven da a pra zo, em con se qüên cia do
pa ga men to an te ci pa do do va lor re si -
du al ga ran ti do, diz res pe i to ao pró -
prio mé ri to da de man da, não ha ven do
en se jo à res pec ti va in vo ca ção nes ta
fa se do pro ce di men to, a par de não fi -
gu rar en tre as hi pó te ses que au to ri za -
ri am o in de fe ri men to da pe ti ção ini ci al, 
ar ro la das no art. 295 do Có di go de
Pro ces so Ci vil. 

De cer to que não se sus ten ta o
ar gu men to de que au sen te con di ção
da ação, a sa ber, im pos si bi li da de ju rí -
di ca do pe di do, vis to que, con so an te o 
es có lio de Hum ber to The o do ro Jú ni or, 
“é, en fim, o pe di do que ser ve pa ra de -
fi nir a ado ção cor re ta, ou não, do pro -

ce di men to es pe ci al. Se o pe di do não
cor res pon de à ação in di ca da pe lo au -
tor, ca be ao ju iz or de nar a re ti fi ca ção
do ri to. Qu an do, po rém, o pe di do é im -
pos sí vel de ser aten di do, por que o au -
tor, ma te ri al men te, não de tém o di re i -
to sub je ti vo ar ro la do na ini ci al, a
hi pó te se não é de ca rên cia de ação,
nem de ina de qua ção do ri to, mas sim -
ples men te de im pro ce dên cia do pe di -
do. Assim, se al guém pro põe ação es -
pe ci al pos ses só ria sem ser, re al men te, 
pos su i dor, ou se re i vin di ca pos se de
área que ain da de pen de ju ri di ca men te
de de mar ca ção ou di vi são, dá-se a im -
pro ce dên cia do pe di do, por que na re a -
li da de o pe di do foi for mu la do den tro
dos li mi tes e re qui si tos do pro ce di men -
to es co lhi do. O que ine xis tia era o su -
por te fá ti co-jurídico pa ra a aco lhi da do
pe di do. A sen ten ça se rá, des tar te, de
mé ri to, e não me ra men te ter mi na ti va"
(Cur so de Di re i to Pro ces su al Ci vil, vol.
III, 17ª edi ção, 3ª ti ra gem, Rio de Ja ne i -
ro, Fo ren se, 1998, pág. 10).

Ante o ex pos to, ne gou-se pro vi- 
men to ao re cur so.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Cláu -
dio Bar re to Du tra.

Florianópolis, 7 de agosto de 2001.

Sil ve i ra Len zi,

Pre si den te com vo to;

Sér gio Pa la di no,

Re la tor.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 00.004557-8, DE BLUMENAU 

Re la tor: Des. Luiz Cézar Medeiros 

Agra vo de ins tru men to — Exe cu ção — Não-lo ca li za ção de
bens do de ve dor para fins de pe nho ra — Re mes sa de ofí cio pelo ju di -
ciá rio à de le ga cia da Re ce i ta Fe de ral — Admis si bi li da de — Me di da
que res guar da o in te res se pú bli co — Agra vo pro vi do.

Excep ci o nal men te, é per mi ti do, por meio de re qui si ção ju di -
ci al, de vas sar a de cla ra ção de ren da do de ve dor, na Re ce i ta Fe de -
ral, quan do se vê frus tra da a exe cu ção, na bus ca de bens que vi sem a
ga ran tir a exe cu ção ju di ci al. É que, em face do in te res se da Jus ti ça
na re a li za ção da pe nho ra, para en se jar a de sa pro pri a ção for ça da,
cada vez mais se toma cons ciên cia do ca rá ter pú bli co do pro ces so,
que, como é ce di ço, é ins tru men to ju ris di ci o nal.

Assim, de fe rir di li gên ci as ten den tes a im pe dir a frus tra ção da via exe -

cu tó ria é me di da que res guar da o in te res se da pró pria Jus ti ça e não so men te

do cre dor, mor men te quan do este é uma pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo de Instrumento n. 
00.004557-8, da comarca de Blumenau 
(Vara da Fazenda Pública, Executivos
Fiscais, Acidentes do Trabalho e
Registros Públicos), em que é agravante
o município de Blumenau e agravado
José Carlos de Souza Bar:

ACORDAM, em Sex ta Câ ma ra
Ci vil, por vo ta ção unâ ni me, dar pro vi -
men to ao re cur so.

I — Re la tó rio 

Tra ta-se de agra vo de ins tru -
men to in ter pos to pe lo mu ni cí pio de Blu -
me nau, pre ten den do a re for ma do res -
pe i tá vel des pa cho (có pia à fl.15)
pro fe ri do nos au tos da Exe cu ção Fis cal
n. 008.98.011455-9, aju i za da con tra Jo -
sé Car los de Sou za Bar, cu jo co man do
vem va za do nos se guin tes ter mos:

“Se gun do re i te ra da ju ris pru -
dên cia, ‘sal vo em si tu a ções ex cep ci o -
na is, não se jus ti fi ca a que bra de si gi lo 
nas de cla ra ções de im pos to de ren da,
bem co mo a re mes sa de ofí cio a en ti -
da des co mo De tran, Car tó ri os de Re -
gis tro, Ce lesc, Te lesc, Ca san, com o
sim ples in te res se de lo ca li zar bens à 
pe nho ra, por não es tar o apa re lho ju -
di ciá rio à dis po si ção dos ju ris di ci o -
na dos pa ra re a li za ção de in ves ti ga -
ções’ (Agra vo de Instru men to n.
98.015723-4, de Le bon Re gis, re la tor
De sem bar ga dor Car los Pru dên cio).

“No mes mo sen ti do: Re vis ta do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, vo lu me 50,
pá gi na 205, rel. Min. Cláu dio San tos.

“É o ca so dos au tos.

“Assim, em que pe sem os res -
pe i tá ve is en ten di men tos em sen ti do
con trá rio, in de fi ro o pe di do”.
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Argu men ta o Mu ni cí pio, em sín te se, 
que a de ci são agra va da ful mi nou de mor te
a sua pre ten são no in tu i to de de fen der a co -
i sa pú bli ca e con fe riu um prê mio aos ma us
pa ga do res con tu ma zes. Não se tra ta de
sim ples in te res se em des co brir bens pe -
nho rá ve is, mas a pro vi dên cia, não só do
cre dor, é tam bém, e mu i to, de in te res se
da pró pria Jus ti ça. A fal ta de so lu ção nos
pro ces sos de põe con tra o pró prio Ju di ciá -
rio, en co ra jan do os ma us pa ga do res a tri -
lhar o ca mi nho da im pu ni da de.

Ver be ra ain da o agra van te que
le gal men te não tem aces so às in for ma -
ções cons tan tes das de cla ra ções de
bens apre sen ta das na Re ce i ta Fe de ral e 
ou tros ór gãos, se não por de ter mi na ção
ju di ci al, cu ja pro vi dên cia é de or dem pú -
bli ca e mo ra li za do ra. Por is so, im pe ri o sa 
se tor na a re for ma do de ci só rio ata ca do
pa ra que se pos si bi li te a ob ten ção dos
da dos ne ces sá ri os ao pros se gui men to
do pro ces so exe cu ti vo.

O pe di do de efe i to sus pen si vo
foi de ne ga do por in ter mé dio do r. des -
pa cho de fl. 19.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça ve io aos au tos me di an te pa re -
cer da la vra do Dr. Jo sé Antô nio Sal -
va do ri, po si ci o nan do-se S. Exa. pe lo
des pro vi men to do re cla mo.

II — Voto

Assis te ra zão ao agra van te.

Pe la cer ti dão do me i ri nho, não
fo ram lo ca li za dos qua is quer bens
pas sí ve is de pe nho ra. Cum pria po is
ao Mu ni cí pio, no res guar do do in te -
res se pú bli co, a con sul ta aos ór gãos
com pe ten tes pa ra apu rar a exis tên cia
de bens que pos sam sa tis fa zer o cré -
di to fis cal exe cu ta do.

Evi den te que as pro vi dên ci as
pa ra lo ca li zar bens em no me do de ve -
dor, pri mor di al men te, ca bem ao pró prio
exe qüen te. Não po de que rer ele que o
Ju iz as su ma o pa pel de in ves ti ga dor e
en vie ofí ci os re qui si tan do es se ti po de
in for ma ções a to dos os ór gãos que po -
ten ci al men te pos sam ter re gis tros con -
ten do da dos pa tri mo ni a is do de ve dor.

Assim, ca be ria ao exe qüen te,
frus tra da a di li gên cia re a li za da pe lo
ofi ci al de jus ti ça, di ri gir-se di re ta men te 
aos re fe ri dos ór gãos na bus ca de da -
dos so bre bens que pos sam ga ran tir a 
exe cu ção. So bre is so, cum pre des ta -
car que tan to o De tran, quan to os Car -
tó ri os de Re gis tro de Imó ve is, es tão
obri ga dos a for ne cer cer ti dões aos in -
te res sa dos, pe la pró pria es sên cia da
pu bli ci da de ine ren te aos re gis tros que 
efe tu am. Na da im pe de tam bém que a
Ce lesc, Te lesc ou ou tra em pre sa con -
gê ne re pres te es se ti po de in for ma -
ção, des de que de vi da men te jus ti fi ca -
do o re que ri men to nes se sen ti do.

Entre tan to, se al guns des ses ór -
gãos ou em pre sas se ne ga rem a pres -
tar os es cla re ci men tos so li ci ta dos, não
res ta a me nor dú vi da que o cre dor po -
de e de ve va ler-se do Ju di ciá rio pa ra a
ob ten ção des sas in for ma ções. 

Isso não vem aten der so men te o
in te res se do cre dor, mas da pró pria Jus -
ti ça, cons ti tu in do pro vi dên cia de or dem
pú bli ca, no sen ti do de ro bus te cer a cre -
di bi li da de da efe ti va pres ta ção ju ris di ci o -
nal. O ju iz não po de fi car pas si vo an te as 
ma ze las e chi ca nas do de ve dor, mor -
men te se aler ta do pe la ou tra par te. 

A cre di bi li da de dos ne gó ci os e
atos ju rí di cos es tá di re ta men te re la ci o na da
com a ca pa ci da de do Ju di ciá rio de dar
uma res pos ta efe ti va ao res ta be le ci men -
to do di re i to vi o la do pe la ina dim plên cia de 
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um dos in te gran tes da re la ção ju rí di ca.
Essa res pon sa bi li da de avul ta-se quan do
um dos li ti gan tes é uma en ti da de de di re i -
to pú bli co cu jos res pon sá ve is não têm a
dis po ni bi li da de do va lor de vi do, sen do in -
clu si ve pas sí ve is de pu ni ção se não to -
ma rem to das as pro vi dên ci as le ga is pa ra
re cu pe rar o cré di to fis cal.

In casu, o município de Blu-
menau requereu a expedição de ofício 
com ordem ju di cial para a obtenção
de informações na Receita Fed eral.

Co mo é ce di ço, as in for ma ções 
con ti das nas de cla ra ções de im pos to
de ren da, sob a res pon sa bi li da de da -
que le ór gão, nos ter mos do De cre to n. 
85.450/80, go zam de si gi lo, po den do
es te ser que bra do so men te no ca so
de re qui si ções fe i tas por ju iz, no in te -
res se da Jus ti ça. Não per mi tir que o
exe cu ta do frus tre ma li ci o sa men te a
ação exe cu tó ria ocul tan do os bens,
ou ocul tan do-se ele pró prio pa ra não
de cli ná-los, é de in te res se da Jus ti ça,
co mo aliás já se dis cor reu an tes.

Nesse sentido, é confortante a
jurisprudência do Su pe rior Tri bu nal de 
Justiça trazida à colação pelo re-
corrente, verbis:

“Exe cu ção — Pe nho ra — Re qui -
si ção de in for ma ções à Re ce i ta Fe de ral.

“Em fa ce do in te res se da Jus ti ça na 
re a li za ção da pe nho ra, pa ra per mi tir exe cu -
ção for ça da, e ten do em vis ta que o pa tri mô -
nio do de ve dor é a ga ran tia do cre dor — art.
591 do CPC —, não po den do o de ve dor
ocul tar se us bens — art. 600, IV, do CPC —, 
le gí ti ma é a re qui si ção, pe lo ju iz, de in for ma -
ções so bre bens do exe cu ta do cons tan tes
de sua de cla ra ção pa ra fins de pa ga men to
do im pos to de ren da. O pro ces so é ins tru -
men to da ju ris di ção, e o si gi lo pre vis to no De -
cre to n. 85.450/80 — art. 673 — é res sal va -
do no ca so de re qui si ções fe i tas por ju iz no

in te res se da Jus ti ça — art. 675, ca put” (STJ 
— Ac. unân. da 4ª Tur ma — ADCOAS
1992 — n. 137662 — págs. 413/4).

Na egré gia Se gun da Câ ma ra Ci -
vil, no jul ga men to do Agra vo de Instru -
men to n. 7.475, da Ca pi tal, em que foi
re la tor o emi nen te Des. Xa vi er Vi e i ra,
de ci diu-se que “não en contra dos bens
pe nho rá ve is, frus tra da a exe cu ção, na -
da obs ta a re qui si ção de in for ma ções
es pe cí fi cas não con senti das ad mi nis -
tra ti va men te ao cre dor” (in DJESC n.
9.115, de 18/11/94, pág. 15).

E ain da na mes ma alhe ta:

“Agra vo de ins tru men to — Exe -
cu ção — Não-lo ca li za ção de bens do
de ve dor pe nho rá ve is — Ofi ci a li za ção
pe lo Ju di ciá rio de in for ma ções à de le -
ga cia da Re ce i ta Fe de ral — Admis si -
bi li da de — Agra vo pro vi do.

“Excep ci o nal men te, é per mi- ti -
do atra vés de re qui si ção ju di ci al devas -
sar a de cla ra ção de ren da do de ve dor,
jun to à Re ce i ta Fe de ral, quan do se vê
frus tra da a exe cu ção, na bus ca de bens
que vi sem a ga ran tir a exe cu ção ju di ci al. 
É que, em fa ce do in te res se da Jus ti ça
na re a li za ção da pe nho ra, pa ra en se jar
a de sa pro- pri a ção for ça da, ca da vez se
to ma cons ciên cia do ca rá ter pú bli co do
pro ces so, que, co mo é ce di ço, é ins tru -
men to ju ris di ci o nal” (in DJESC n. 9.353,
de 8/11/95, pág. 23).

O re que ri men to for mu la do pe lo
Mu ni cí pio não se tra duz “num sim ples
in te res se em des co brir bens à pe nho -
ra”, mas sim num res pon sá vel es for ço
da Admi nis tra ção em res guar dar a co i -
sa pú bli ca. A sa tis fa ção de dé bi to fis -
cal, re pi ta-se, é de in te res se de to da a
co le ti vi da de e, jus ta men te por es sa ra -
zão, to dos os es for ços de vem ser en vi -
da dos, in clu si ve pe lo Ju di ciá rio, ór gão
ins ti tu ci o na li za do pa ra a ga ran tia da

AGRAVOS DE INSTRUMENTO JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

330 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



co er ci bi li da de da nor ma, evi den te men -
te, no âm bi to de su as atri bu i ções.

 De fe rir di li gên ci as ten den tes a
impe dir a frus tra ção da via exe cu tó ria é
me di da que res guar da o in te res se da
pró pria Jus ti ça e não so men te do cre -
dor, co mo aliás bri lhan te men te já sa cra -
men tou es te au gus to So da lí cio, ver bis:

“Qu an do frus tra dos es for ços no
sen ti do de lo ca li za ção de bens do de ve dor
pa ra sub me tê-los à pe nho ra, ad mi te-se se -
ja ofi ci a do a re par ti ção da Re ce i ta Fe de ral
ob je ti van do có pia da úl ti ma de cla ra ção de
bens por ven tu ra apre sen ta da pe lo mes mo, 
com o que se es ta rá res guar dan do o in te -
res se da Jus ti ça e não so men te do cre dor”
(Agra vo de Instru men to n. 9.453, de Blu -
me nau, rel. Des. Nil ton Ma ce do Ma cha do
— in DJSC n. 9.125, de 17/4/95, pág. 8). 

A de ci são aci ma su ma ri a da
amol da-se per fe i ta men te ao ca so em
co men to, po is que, co mo po de ser
cons ta ta do, res tou frus tra da a exe cu -
ção an te a ine xis tên cia de bens ates ta -
da pe lo me i ri nho. Cu ri al, po is, se ja re -

for ma do o r. des pa cho ob jur ga do, pa ra 
que de ime di a to se ja ex pe di do ofí cio à
Re ce i ta Fe de ral na for ma re que ri da.

Ante o ex pos to, dou pro vi men to 
ao agra vo pa ra que se ja ofi ci a da a Re -
ce i ta Fe de ral na for ma re que ri da pe lo
mu ni cí pio de Blu me nau.

III — De ci são 

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
por una ni mi da de, co nhe ce ram e de -
ram pro vi men to ao re cur so.

Par ti ci pa ram do jul ga men to os
Exmos. Srs. Des. New ton Tri sot to e
Tor res Mar ques. Pe la dou ta Pro cu ra do -
ria-Geral de Jus ti ça, la vrou pa re cer o
Exmo. Sr. Dr. Jo sé Antô nio Sal va do ri.

Florianópolis, 30 de novembro de 2000. 

Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,

Pre si den te pa ra o acór dão;

Lu iz Cé zar Me de i ros,

Re la tor. 

AGRAVOS NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO

AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 01.012695-8, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Eládio Torret Rocha

Agra vo se qüen ci al do ar ti go 557, § 1°, do CPC. Pro vi men to
de pla no do re cur so para ex tin ção da de man da exe cu ti va.
Honorários ad vo ca tí ci os. De ci são que ar bi trou ver ba em per cen tu al 
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so bre o va lor do dé bi to atu a li za do. Inte li gên cia do dis pos to no art.
20, § 4º, do CPC. Apre ci a ção eqüi ta ti va. Vi a bi li da de. Aná li se do tra -
ba lho re a li za do pelo ad vo ga do e do tem po exi gi do para seu ser vi ço.
Re cur so pro vi do.

Em tema de pro ces so de exe cu ção de va lor ex pres si vo, pode o

juiz, em sede de apre ci a ção eqüi ta ti va, ar bi trar ho no rá ri os em per -

cen tu al di ver so dos pa râ me tros es ta be le ci dos pelo pa rá gra fo 3º do

ar ti go 20 do CPC, para que essa ver ba re pre sen te jus ta re mu ne ra -

ção ao pro fis si o nal, sem one rar de ma si a da e ina de qua da men te

aque le que te nha de su por tá-la.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo no Agravo de
Instrumento n. 01.012695-8, da comarca 
da Cap i tal, em que é agravante Banco do 
Brasil S.A. e agravada Gláucia Pereira
da Conceição:

ACORDAM, em Câ ma ra Ci vil
Espe ci al, por vo ta ção unâ ni me, dar
pro vi men to ao re cur so.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Cu i da-se de agra vo in ter pos to
nos au tos de agra vo de ins tru men to,
cu jo des pa cho do re la tor que me pre -
ce deu, em apre ci an do em bar gos de -
cla ra tó ri os, fi xou a ver ba ho no rá ria em
“5% so bre o va lor do dé bi to atu a li za do
e re cla ma do no con tra to de aber tu ra de
cré di to em con ta cor ren te” (fls. 76/77).

Argu men ta o agra van te, em
sín te se, que a agra va da ve io a se ma -
ni fes tar nos au tos da exe cu ção ape -
nas após de cor ri do o pra zo pa ra a
apre sen ta ção de em bar gos do de ve -
dor e só pa ra ar güir a nu li da de da exe -
cu ci o nal e que, em sen do aco lhi da tal
nu li da de, não há fa lar em fi xa ção da
ver ba ho no rá ria em per cen tu al so bre

o va lor da ca u sa, ten do em vis ta não
ha ver ma is tí tu lo a em ba sar a exe cu -
ção.

A fi nal, pe de o seu pro vi men to
e jun ta do cu men tos (fls. 86/223).

É o re la tó rio.

II — Voto 

Enten do não de va pros pe rar,
por des pi ci en da, a as ser ti va do agra -
van te de que, na hi pó te se, é tão-so -
men te ca bí vel a fi xa ção de ho no rá ri os
ad vo ca tí ci os em quan tia cer ta.

É que, em que pese haver sido
decretada a nulidade da ação de
execução porquanto fundada em
contrato de abertura de crédito em
conta corrente, o art. 20, § 4º, do CPC
autoriza o magistrado, mediante
apreciação eqüitativa, fixar a verba
honorária em percentual sobre o valor
dado à causa, nem mesmo tendo de
se ater, em verdade, aos limites
impostos pelo § 3º do mencionado
artigo, sobretudo quando o valor da
ação é expressivo.

Yus sef Sa id Ca ha li, a res pe i to,
le ci o na:
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“Co mo re gra ge ral, por tan to,
não se exi bin do a na tu re za da sen ten -
ça co mo con de na tó ria, ‘daí por que o
Ju í zo pa ra fi xa ção da ver ba em ques -
tão tem se de no art. 20, § 4º, do CPC,
que con sa gra prin cí pio eqüi ta ti vo pa ra 
fi xa ção quan ti ta ti va’.

“Em ca sos ta is, tem-se ad mi ti -
do a fi xa ção dos ho no rá ri os em per -
cen tu al so bre o va lor da ca u sa, à for -
ça de apre ci a ção eqüi ta ti va, ain da
que aquém do li mi te de 10%” (Ho no -
rá ri os ad vo ca tí ci os. São Pa u lo, RT,
1997, págs. 483/484).

Nes se mes mo sen ti do já de ci -
diu o co len do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça:

“Pro ces su al ci vil. Ho no rá ri os
de ad vo ga do. Fi xa ção.

“Os ho no rá ri os de ad vo ga dos,
no ca so do art. 20, § 4º, CPC, de vem
ser fi xa dos se gun do a pru dên cia do
ma gis tra do, le van do em con ta par ti-
cu la ri da des do pro ces so. A fi xa ção do 
per cen tu al ba se ia-se em ele men tos
de na tu re za pro ba tó ria, dis po ní ve is
aos jul ga do res a quo” (gri fei — REsp
n. 111.361/SP, rel. Min. Lu iz Vi cen te
Cer nic chi a ro, DJU n. 88, de 12/5/97,
pág. 18.873).

Ain da:

“Civil. Processual. Honorários
de advogado. Ausência de con-
denação. Nas causas em que não há
condenação, a apreciação eqüitativa
do juiz para a determinação dos
honorários de advogado não afasta a
possibilidade de que os mesmos
sejam arbitrados em percentual sobre
o valor da causa (art. 20, parágrafo 4º, 
do Código de Processo Civil)” (REsp
n. 5.704/MG, rel. Min. Dias Trindade).

No mes mo nor te, já se pro nun -
ci ou es ta Cor te Ca ta ri nen se:

“Não incorre em vulneração ao
art. 20, parágrafo 4º, do texto proces-
sual civil, a fixação do estipêndio advo- 
catício em percentual sobre o valor da
causa, mesmo nas ações das quais se 
ausente condenação, quando essa
fixação se atém a percentual módico,
amoldando-se, destarte, à apreciação
eqüitativa que deve presidir a inter-
pretação do refalado dispositivo le gal”
(Apelação Cível n. 97.014022-3, de
São João Batista, rel. Des. Trindade
dos Santos).

No que tan ge, de ou tro la do, ao
re que ri men to quan to à re du ção do
per cen tu al fi xa do pa ra cál cu lo da so -
bre di ta ver ba, te nho que ra zão as sis te 
ao agra van te.

De fa to, cum pre que se en fa ti ze, 
em pri me i ro lu gar, que, se gun do so li ci -
ta ção des ta re la to ria, a atu a li za ção do
va lor do dé bi to, pro ce di do pe la con ta -
do ria da co len da Cor re ge do ria-Geral
da Jus ti ça, al can çou a ele va da ci fra de
R$ 538.459,77 (do cu men to acos ta do). 

Sen do as sim, con si de ran do o
tra ba lho re a li za do pe lo ilus tra do  e cul to
Pro cu ra dor da agra va da, que nos au tos 
prin ci pa is pe ti ci o nou ape nas uma vez,
ar güin do a nu li da de da exe cu ção (fls.
194/199) — quan do o pro ces sa do já se
en con tra va em fa se de de sig na ção de
le i lão pa ra ali e na ção dos bens pe nho ra -
dos — e, nes te Grau de Ju ris di ção, in -
ter pôs agra vo de ins tru men to da de ci -
são de ne ga tó ria do pe di do (fls. 2/11) e
em bar gos de cla ra tó ri os da de ci são
que, dan do pro vi men to ao agra vo, não
fi xou o es ti pên dio ad vo ca tí cio (fls.
68/70), en ten do mes mo de va ser re du -
zi do o per cen tu al.
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É que, em te ma de pro ces so de
exe cu ção de va lor ex pres si vo, po de o
ju iz, em se de de apre ci a ção eqüi ta ti va, 
ar bi trar ho no rá ri os em per cen tu al di -
ver so dos pa râ me tros es ta be le ci dos
pe lo pa rá gra fo 3º do ar ti go 20 do CPC,  
pa ra que es sa ver ba re pre sen te jus ta
re mu ne ra ção ao pro fis si o nal, sem one -
rar de ma si a da e ina de qua da men te
aque le que te nha de su por tá-la.

Isso pos to, pe lo meu vo to, dou
pro vi men to ao agra vo se qüen ci al pa -
rar o fim de con de nar o agra van te ao
pa ga men to de es ti pên dio ad vo ca tí cio
no pa ta mar de 2% (do is por cen to) so -
bre o va lor cor ri gi do do dé bi to, se gun -
do o alu di do cál cu lo.

III — De ci são 

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
a Câ ma ra, por vo ta ção unâ ni me, deu
pro vi men to ao agra vo.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Wil -
son A. do Nas ci men to.

Florianópolis, 9 de agosto de 2001.

Alci des Agui ar,

Pre si den te com vo to;

Elá dio Tor ret Ro cha,

Re la tor.

AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 01.015491-9, DE JARAGUÁ
DO SUL

Re la tor: Des. Eládio Torret Rocha

Agra vo se qüen ci al do ar ti go 557, § 1°, do CPC. De ci são que
ne gou se gui men to a agra vo de ins tru men to por fal ta de peça essen-
cial. Ônus do re cor ren te. Jun ta da pos te ri or do do cu men to. Invi a bi li -
da de. Pre clu são con su ma ti va. Re cur so des pro vi do.

A in ter pre ta ção do ar ti go 525, I, do CPC per mi te a jun ta da,
ao ins tru men to, como peça subs ti tu ti va, de do cu men to equi va len te à
cer ti dão de in ti ma ção da de ci são hos ti li za da. Há que se en fa ti zar,
to da via, que, para efe i to de ad mis si bi li da de do agra vo, a sua tem -
pes ti va in ter po si ção deve res tar com pro va da pelo agra van te es tre -
me de qual quer dú vi da.

“A ini ci al do re cur so de agra vo de ins tru men to deve ser, com -

pe li ti va men te, ins tru í da com as pe ças con si de ra das pela lei pro ces -

su al ci vil como obri ga tó ri as e tam bém com aque las que, mu i to

em bo ra fa cul ta ti vas, se mos trem im pres cin dí ve is ao de sa te da ques -

tão, pois to tal men te inad mis sí vel se faz a jun ta da pos te ri or de qual -

quer des sas pe ças.  Sen do peça obri ga tó ria, a cer ti dão de in ti ma ção

da in ter lo cu tó ria agra va da, há que ser acos ta da à ini ci al, sob pena
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de não se po der aqui la tar a tem pes ti vi da de ou não da in sur gên cia.

Ine xis ten te nos au tos cer ti dão de in ti ma ção ou não ten do sido ain da

jun ta do o res pec ti vo AR in ti ma tó rio, cum pre ao agra van te, pena de

ver ne ga do pros se gui men to ao re cla mo, acos tar cer ti dão de ta lhan -

do essa ocor rên cia” (Agra vo no Agra vo de Instru men to n.

99.003783-5, de São José, rel. Des. Trin da de dos San tos).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo no Agravo de
Instrumento n. 01.015491-9, da comarca 
de Jaraguá do Sul, em que é agravante R. 
P. K. N. e agravada C. dos A. N.,
representada por sua mãe P. M. dos A.:

ACORDAM, em Câ ma ra Ci vil
Espe ci al, por vo ta ção unâ ni me, ne gar
pro vi men to ao agra vo.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Cu i da-se de agra vo in ter pos to
nos au tos de agra vo de ins tru men to,
cu jo des pa cho ne gou se gui men to ao
re cur so por fal ta de pe ça obri ga tó ria
(fls. 43/44).

Argu men ta o agra van te, em
sín te se, que não foi de vi da men te ci ta -
do, uma vez que o man da do de ci ta -
ção se quer foi cum pri do. 

Res sal ta que te ve co nhe ci men -
to do te or da de ci são agra va da após
cons ta tar o des con to efe tu a do em sua 
fo lha de pa ga men to.

Sus ten ta que seu com pa re ci -
men to es pon tâ neo aos au tos su pre a
fal ta de ci ta ção, pe lo que a jun ta da
àque les au tos do ins tru men to de pro -
cu ra ção ou tor ga do a se us ad vo ga dos
su pre a au sên cia da cer ti dão de in ti ma -
ção re fe ren te ao de ci só rio agra va do.

É o re la tó rio.

II — Voto 

É ce di ço que, au sen te a pe ça
obri ga tó ria, não há mar gem pa ra ou tra 
so lu ção, a te or do dis pos to no ar ti go
525, I, do Có di go de Pro ces so Ci vil,
se não aque la ado ta da no de ci só rio
ata ca do.

Ora, tal nor ma tem co mo des ti -
na tá rio o pró prio agra van te, já que
ape nas a ele ca be ins tru ir o agra vo
com as pe ças obri ga tó ri as, não po -
den do o Tri bu nal, di an te da no va sis -
te má ti ca, de ter mi nar a com ple men ta -
ção do ins tru men to.

Assim, e ten do em vis ta que, pe -
los do cu men tos jun ta dos ao agra vo de
ins tru men to não se po de afe rir com
cer te za acer ca da tem pes ti vi da de do
re cur so, cor re ta é a de ci são de fls.
43/44, que, com ful cro nos ar ti gos 525,
I, e 557, am bos  do Có di go de Pro ces -
so Ci vil, lhe obs tou se gui men to 

De vo res sal tar ain da que,
quan do da in ter po si ção do re cur so,
ca so não hou ves se si do de vi da men te
cum pri da a car ta pre ca tó ria de ci ta -
ção, ca bia ao re cor ren te jun tar cer ti -
dão car to rá ria ates tan do tal fa to, de
mo do a eli dir a de ter mi na ção do ar ti go 
525, I, do CPC.

Nes se mes mo sen ti do, es ta
Câ ma ra Ci vil Espe ci al já jul gou:

“Agra vo de ins tru men to — Au -
sên cia de pe ça pro ces su al obri ga tó ria
— Cer ti dão de in ti ma ção — Se gui -
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men to ne ga do — Agravo  previsto no
§ 1º do art. 557 do CPC — Jus ti fi ca ti -
va da omis são me di an te ale ga ção de
ine xis tên cia, nos au tos prin ci pa is, de
cer ti dão de pu bli ca ção da de ci são re -
cor ri da — Jun ta da pos te ri or de cer ti -
dão ates tan do tal fa to e a in ti ma ção
do agra van te — Impos si bi li da de —
De ci são man ti da.

“A sis te má ti ca do re cur so de
agra vo, eri gi da pe la Lei n. 9.139/95,
im pu ta ao agra van te o ônus de ins tru ir 
seu in con for mis mo nos mol des pre vis -
tos no art. 525, I, do CPC, ou se ja,
com as pe ças obri ga tó ri as ali des cri -
tas. Fal tan do uma de las, no mo men to
da pro to co li za ção do re cur so, a ne ga -
ti va de seu se gui men to é me di da im -
pe ri o sa, pos to ser inad mis sí vel, fa ce à 
pre clu são con su ma ti va, a jun ta da
pos te ri or de pe ça es sen ci al ao ofe re -
ci men to do agra vo.

“Ine xis tin do nos au tos prin ci pa is 
a cer ti dão de in ti ma ção da de ci são ata -
ca da e tam pou co do cu men to que a su -
pra, in cum be ao agra van te ins tru ir o
re cur so com cer ti dão ex pe di da pe lo
es cri vão do car tó rio on de tra mi ta a
ação ates tan do tal fa to, bem co mo a
da ta de sua in ti ma ção, pa ra que se
pos sa afe rir a tem pes ti vi da de re cur sal” 
(Agra vo no Agra vo de Instru men to n.
01.006114-7, de Bal neá rio Cam bo riú,
rel. Des. Alci des Agui ar) — gri fei.

Há que se ano tar, ou tros sim,
que com a pro to co li za ção do agra vo
se ope ra pre clu são con su ma ti va, sen -

do ve da da ao agra van te a jun ta da
pos te ri or de do cu men tos, co mo su ce -
deu, aliás, na hi pó te se en fo ca da.

Ne sse nor te tem-se pro nun ci a -
do es te Tri bu nal por re i te ra das ve zes,
pe lo que, por amor à bre vi da de, ci to
ape nas al guns dos pre ce den tes:
Agra vo no Agra vo de Instru men to n.
98.012101-9, de São Jo sé, rel. Des.
Ansel mo Ce rel lo; Agra vo no Agra vo
de Instru men to n. 00.004489-0, de
São Jo sé, rel. Des. So lon d’Eça Ne -
ves; Agra vo no Agra vo de Instru men to 
n. 99.020982-2, de Blu me nau, rel.
Des. Gas par Ru bik.

Isso pos to, pe lo meu vo to, ne go 
pro vi men to ao re cur so.

III — De ci são 

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
a Câ ma ra, por una ni mi da de de vo tos,
ne gou pro vi men to ao re cur so.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Nil ton Ma ce do Ma cha do e
Ja i me Ra mos. 

Florianópolis, 20 de setembro de 2001.

Alci des Agui ar,

Pre si den te;

Elá dio Tor ret Ro cha,

Re la tor.
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AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 01.012686-9, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Jaime Ramos

Agra vo (CPC, art. 557, § 1º) — Agra vo de ins tru men to — Se -
gui men to ne ga do — Au sên cia de peça es sen ci al ao seu jul ga men to —
Dis cus são so bre in tem pes ti vi da de de ape la ção — Fal ta de jun ta da da
cer ti dão de in ti ma ção da sen ten ça ape la da — Re cur so des pro vi do.

Se o Ju í zo a quo obs tou o se gui men to do re cur so de ape la ção
por in tem pes ti vi da de, com pe tia ao agra van te jun tar a cer ti dão de in -
ti ma ção da sen ten ça, a fim de que o re la tor pu des se apre ci ar a con -
tro vér sia, por isso que a au sên cia da re fe ri da peça, con si de ra da
ne ces sá ria, con duz à ne ga ti va de se gui men to do agra vo, por fal ta de
um dos pres su pos tos de ad mis si bi li da de.

Inti ma ções — Diá rio da Jus ti ça — Co mar ca da Ca pi tal —
Con ta gem do pra zo — Inter reg no de três dias — Ina pli ca bi li da de —
Não co nhe ci men to.

O pra zo para in ter po si ção de re cur sos con tra de ci sões pro fe -
ri das no Ju í zo da co mar ca da Ca pi tal, con ta-se a par tir da pu bli ca -
ção no Diá rio da Jus ti ça, sem o acrés ci mo dos três dias úte is
pre vis tos no item 10.2, do Pro vi men to n. 3/92, da Cor re ge do -
ria-Geral da Jus ti ça e no art. 414 do Có di go de Nor mas para o Foro
Ju di ci al, que se apli cam ape nas às co mar cas do in te ri or do Esta do.

Man da do de se gu ran ça — Ordem de ne ga da — Ma té ria de or -
dem pú bli ca — Re e xa me ne ces sá rio — Inad mis si bi li da de.

Não cabe ao Tri bu nal avo car os au tos para re e xa me ne ces sá -

rio de sen ten ça pro fe ri da em man da do de se gu ran ça, que de ne gou a

or dem ple i te a da, ain da que a ma té ria dis cu ti da pos sa ser con si de ra -

da de or dem pú bli ca.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Agravo do art. 557, § 1º,
do Código de Processo Civil, no Agra-
vo de Instrumento n. 01.012686-9, da
comarca da Cap i  tal ,  em que é
agravante Siqueira & Cia. Ltda., sendo 
agravados a Prefeita Mu nic i pal de
Florianópolis, o Secretário Mu nic i pal
de Administração e o Presidente da
Comissão Es pe cial de Licitação do

Edital de Concorrência Pública n.
1/SADM/2000:

ACORDAM, em Câmara de
Férias, por votação unânime, negar
provimento ao recurso.

Cus tas na for ma da lei.
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I — Re la tó rio

Siqueira & Cia. Ltda. interpôs
agravo de instrumento da decisão do
Juízo a quo, que, no mandado de
segurança impetrado con tra ato da
Prefeita Mu nic i pal de Florianópolis, do
Secretário Mu nic i pal de Administração
e do Presidente da Comissão Es pe cial
de Licitação do Edital n. 1/SADM/2000, 
reconheceu a intempestividade de seu
recurso de apelação.

Da de ci são do re la tor, que ne -
gou se gui men to ao agra vo de ins tru -
men to, pe la au sên cia da cer ti dão de
in ti ma ção da sen ten ça ape la da, con -
si de ra da es sen ci al pa ra o co nhe ci -
men to do pe di do de con ces são do
efe i to sus pen si vo, o agra van te ma ne -
jou o agra vo pre vis to no art. 557, § 1º,
do Có di go de Pro ces so Ci vil.

Sus ten tou que a cer ti dão de in -
ti ma ção da sen ten ça ape la da es tá
con subs tan ci a da na pu bli ca ção do
edi  ta l  no Diá r io  da Jus t i  ça de
4/12/2001, não sen do re le van te, por
is so, qual quer ou tro do cu men to ou in -
for ma ção com o ob je ti vo de es cla re -
cer se a in ti ma ção do de ci sum foi ou
não for ma li za da pes so al men te, em
car tó rio, ao ad vo ga do da par te, por -
que o pra zo pa ra a in ter po si ção do re -
cur so, com o acrés ci mo de 3 (três) di as, 
so men te co me ça a flu ir a par tir da cir cu -
la ção do ór gão ofi ci al de di vul ga ção;
que a cer ti dão de in ti ma ção da sen ten -
ça não ser vi ria pa ra o de sa te da con tro -
vér sia, que diz res pe i to a uma ques tão
de mé ri to (re e xa me ne ces sá rio/ma té ria
de or dem pú bli ca), do que es sen ci al -
men te pro ces su al (de ad mis si bi li da de);
que em bo ra a ma té ria, em te se, não
ver se so bre aque las ques tões pre vis tas 
no art. 475 do CPC, ou no art. 12, pa rá -
gra fo úni co, da Lei n. 1.533/51, há que

ser ob ser va da a nor ma do art. 37, XXI, 
da CF/88; e, por fim, que, em se tra -
tan do de ir re gu la ri da de gra ve em pro -
ces so li ci ta tó rio, não se po de per mi tir
que a ob ser vân cia de me ro re qui si to
pro ces su al, ou de au sên cia de pre vi -
são le gal, im pe ça a re mes sa obri ga tó -
ria à ins tân cia su pe ri or, pou co im por -
tan do se hou ve ou não su cum bên cia
da Fa zen da Pú bli ca.

Não hou ve re tra ta ção da de ci -
são im pug na da.

II — Voto

Da de ci são que ne ga se gui men -
to a agra vo de ins tru men to con si de ra -
do ma ni fes ta men te inad mis sí vel, ca be
o agra vo ino mi na do pre vis to no art.
557, § 1º, do Có di go de Pro ces so Ci vil.

Con tu do, o agra vo aqui exa mi -
na do não po de pros pe rar. 

Efe ti va men te, co mo já fri sa do
no des pa cho que im pe diu o se gui -
men to do agra vo de ins tru men to, é
res pon sa bi li da de do agra van te ins tru ir 
o re cur so com to das as pe ças obri ga -
tó ri as (art. 525, I, do CPC), e jun tar,
tam bém, as pe ças ne ces sá ri as ou fa -
cul ta ti vas (in ci so II, do mes mo ar ti go),
va le di zer, aque las cu ja au sên cia im -
pos si bi li ta ou di fi cul ta o des lin de da
ques tão.

O agravante insurge-se con tra
a decisão do Juízo a quo que negou
seguimento ao seu recurso de apela-
ção, por considerá-lo intempestivo,
tendo o digno Magistrado registrado
em seu decisum (fl. 51), o seguinte:

“Incon for ma do com a sen ten ça
de fls. 178/183 o im pe tran te in ter pôs
ape la ção, ob je ti van do sua re for ma.
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“Fê-lo, no entanto, serodia-
mente. À análise detida dos au tos,
verifica-se que o apelante foi devi-
damente intimado da decisão proferida
em 4/12/2000, conforme certidão nos
au tos (fl. 185), iniciando-se a contagem
do prazo para recorrer no dia 5/12/
2000, expirando-se em 19/12/2000.

“A pe ti ção de ape la ção foi pro -
to co la da em 22/12/2000 (fls. 187 e
188 ver so), quan do o pra zo já se en -
con tra va en cer ra do.

“Assim, de i xo de re ce ber a ir re -
sig na ção, por que lhe fal ta o re qui si to
ob je ti vo da tem pes ti vi da de”.

Pug nan do pe la tem pes ti vi da de
do seu ape lo, a agra van te sus ten tou
que ao ca so de ve ria ser apli ca do o
Pro vi men to n. 3/92, da Cor re ge do -
ria-Ge ral da Jus ti ça, que con fe re ao li -
ti gan te de co mar cas do in te ri or ma is
três di as úte is de pra zo pa ra a prá ti ca
dos atos pro ces su a is, sem pre que a
in ti ma ção se der via Diá rio da Jus ti ça.

No en tan to, os do cu men tos jun -
ta dos pe lo agra van te não per mi tem
uma cor re ta aná li se da qua es tio, ha ja
vis ta que de i xou de jun tar jus ta men te a
cer ti dão de in ti ma ção da sen ten ça ape -
la da, que deu mar gem à de ci são ata ca -
da, de fl. 185 dos au tos prin ci pa is. Des -
se mo do, não é pos sí vel sa ber se a
in ti ma ção efe ti va men te se re a li zou
por pu bli ca ção no ór gão ofi ci al, ou em
car tó rio. Essa cir cuns tân cia é de fun -
da men tal im por tân cia, pa ra aqui la -
tar-se so bre a pos si bili da de ou não da 
adi ção do in ter reg no de 3 di as, pre vis -
to no Pro vi men to, o que só ocor re
quan do a in ti ma ção se ve ri fi ca por
edi tal pu bli ca do no Diá rio da Jus ti ça.

Portanto, sendo necessária à
correta apreciação da matéria, a
referida certidão, e não tendo sido

juntada pelo agravante, impõe-se
negar seguimento ao presente re cur-
so, com fulcro no art. 557, ca put, do
Código de Processo Civil.

Tem-se de ci di do nes te Tri bu nal:

“Agra vo de ins tru men to. Au sên -
cia de pe ças ne ces sá ri as à com pre en -
são da con tro vér sia. Instru ção de fi ci -
en te. Re cur so não co nhe ci do. É de ver 
do agra van te ins tru ir o re cur so com as 
pe ças obri ga tó ri as ar ro la das no art.
525, I, do Có di go de Pro ces so Ci vil, e
com as ne ces sá ri as à cor re ta com pre -
en são da con tro vér sia e apu ra ção da
apon ta da ile ga li da de ou abu so da de -
ci são ata ca da, sob pe na de de fi ci en te
ins tru ção, que obs ta o se gui men to do
re cur so” (Agra vo de Instru men to n.
99.018271-1, de Jo in vil le, rel. Des.
Sér gio Pa la di no).

Nem é pos sí vel a ba i xa em di li -
gên cia ou a jun ta da pos te ri or da pe ça
fal tan te:

“Au sên cia de jun ta da das pe -
ças fun da men ta is pa ra o en ten di men -
to da con tro vér sia. Ne ga ti va de se gui -
men to ao agra vo de ins tru men to.
Su pri men to da ins tru ção de fi ci en te em 
se de de agra vo ino mi na do. Impos si bi -
li da de. ‘É de ver do agra van te ins tru ir o 
re cur so com to das as pe ças obri ga tó -
ri as e tam bém as ne ces sá ri as à de -
mons tra ção e com pre en são dos fa tos
ar ti cu la dos, inad mi tin do-se su per ve ni -
en te jun ta da de do cu men tos’ (Des.
Eder Graf). Re cur so des pro vi do"
(Agra vo Ino mi na do — art. 557, § 1º, 
do CPC — nos au tos do AI  n .
99.011452-0, de Cha pe có, rel. Des.
Sil ve i ra Len zi).

The o to nio Ne grão (Có di go de
Pro ces so Ci vil e le gis la ção pro ces su al 
em vi gor, 31ª ed., São Pa u lo, Sa ra i va,
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2000, pág. 558), ao ano tar o art. 525,
in ci so I, de i xa bem cla ro:

“O in ci so I es pe ci fi ca as pe ças
obri ga tó ri as. Mas exis tem, ain da, pe -
ças ne ces sá ri as, a sa ber, as men ci o -
na das pe las pe ças obri ga tó ri as e to -
das aque las sem as qua is não se ja
pos sí vel a cor re ta apre ci a ção da con -
tro vér sia; a sua fal ta, no ins tru men to,
acar re ta o não co nhe ci men to do re -
cur so, por ins tru ção de fi ci en te (RT
736/304, JTJ 182/211)”.

Ou tro não é o en ten di men to de
Nel son Nery Jú ni or e Ro sa Ma ria
Andra de Nery (Có di go de Pro ces so
Ci vil Co men ta do, 3ª ed., São Pa u lo,
RT, 1997, pág. 768):

“For ma ção de fi ci en te. Pe ças
fa cul ta ti vas. A jun ta da das pe ças fa -
cul ta ti vas tam bém es tá a car go da
par te, in cum bin do-lhe jun tar aque las
que en ten da im por tan tes pa ra o des -
lin de da ques tão ob je to do agra vo,
ain da que se ja do cu men to no vo, que
não cons te dos au tos (Ber mu des, Re -
for ma, 89). Ca so não se ja pos sí vel ao
tri bu nal com pre en der a con tro vér sia,
por au sên cia de pe ça de jun ta da fa -
cul ta ti va, o agra vo não de ve rá ser co -
nhe ci do por ir re gu la ri da de for mal
(Nery, Re cur sos, 323). Não ma is é da -
da ao tri bu nal a fa cul da de de con ver -
ter o jul ga men to em di li gên cia pa ra
me lhor ins tru ir o agra vo, co mo se pre -
via na re da ção re vo ga da ao CPC 557. 
Alte ra do es te dis po si ti vo sem re pe tir a 
pos si bi li da de de con ver são em di li -
gên cia, não ma is se ad mi te es se ex -
pe di en te”.

De fa to, pe la no va sis te má ti ca
do agra vo, in tro du zi da pe la Lei n.
9.139/95, des ca be de ter mi nar di li gên -
ci as pa ra a su pres são das ir re gu la ri -
da des for ma is do re cla mo. O mo men -

to pró prio pa ra o agra van te for mar o
ins tru men to re cur sal é o da sua in ter -
po si ção, im pon do-se o não co nhe ci -
men to do re cur so se não aten di do o
dis pos to no art. 525 do CPC.

A au sên cia da jun ta da de pe ça
ne ces sá ria à com pre en são da con-
tro vér sia im pli ca na fal ta de um dos
pres su pos tos ge ra is, ob je ti vos, de ad-
mis si bi li da de do agra vo, que é a re gu -
la ri da de for mal. Ma ni fes ta men te inad -
mis sí vel, po is, o agra vo, ca be ne-
gar-lhe se gui men to, com es te io no art.
557, ca put, do Có di go de Pro ces so Ci vil.

Esse dis po si ti vo tam bém per -
mi te ao re la tor ne gar se gui men to ao
agra vo ma ni fes ta men te im pro ce den -
te, co mo é o pre sen te.

Com efeito, se a intimação
sobre a sentença da qual o agravante
interpôs a apelação efet ivou-se
pessoalmente, na data de 4/12/2000,
não há dúvida de que aquela peça
recursal era intempestiva, como
demonstrou a MM. Juíza a quo. Se,
por outro lado, a intimação foi levada a 
efeito por edital publicado no Diário da 
Just iça de 4/12/2000 (segun-
da-feira), como afirmou a agravante,
outro também não seria o desfecho,
senão o reconhecimento da intem-
pestividade da apelação, já que se
trata de processo que tramita na
comarca da Cap i tal e, neste caso, o
Código de Normas da egrégia
Corregedoria-Geral da Justiça é muito 
claro ao determinar a contagem
imediata do prazo, sem o interregno
de 3 dias, que se destina apenas à
contagem dos prazos para as
decisões proferidas nos feitos que
tramitam nas comarcas do in te rior.
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Dis põem os arts. 414, § 2º, e
417, do re fe ri do Có di go de Nor mas
pa ra o Fo ro Ju di ci al:

“Art. 414. ...

“§ 2º. Nas co mar cas do in te ri or
é fi xa do o in ter reg no de 3 (três) di as
úte is en tre a da ta da pu bli ca ção do
edi tal e o iní cio da con ta gem dos pra -
zos pro ces su a is de cor ren tes da in ti -
ma ção, ten do em vis ta que a cir cu la -
ção do Diá rio da Jus ti ça não se dá no
mes mo dia de sua edi ção”.

“Art. 417. Pa ra a Tur ma de Re -
cur sos da Ca pi tal, as sim co mo pa ra o
res pec ti vo Fo ro, e tam bém pa ra o Tri -
bu nal de Jus ti ça, a con ta gem dos pra -
zos pro ces su a is cu ja in ti ma ção ope ra-
se pe lo sis te ma da pu bli ca ção edi ta lí -
cia, dá-se a par tir da cir cu la ção do Diá -
rio da Jus ti ça na Ca pi tal do Esta do”.

Este úl ti mo dis po si ti vo foi in se -
ri do à vis ta da in ter pre ta ção da da pe lo 
item 2.1, do Pro vi men to n. 7/94, ao
Pro vi men to n. 3/92.

Não im por ta, en tão, que o ad -
vo ga do da par te ou es ta te nha do mi cí -
lio em co mar ca do in te ri or ou em ou tro 
Esta do. O que im por ta é que o pro ces -
so tra mi te na co mar ca da Ca pi tal. Essa
é a ori en ta ção vi gen te nes te Tri bu nal:

“Pa ra efe i to de con ta gem de
pra zos é sem pre con si de ra da a se de
do ór gão ju ris di ci o nal e não o do mi cí -
lio do ad vo ga do, con for me pon de rou
o Pro vi men to n. 7/94, em seu item 3. A 
con ta gem dos pra zos, re la ti va men te
ao Tri bu nal de Jus ti ça, dar-se-á a par -
tir da cir cu la ção do Diá rio da Jus ti ça
na Ca pi tal do Esta do, co mo sem pre
su ce deu, mes mo an tes da ado ção do
sis te ma uni fi ca do de pu bli ca ção edi ta -
lí cia dos atos ju di ci a is, ado ta do pe lo
Pro vi men to n. 3/92, cu ja apli ca ção é
res tri ta à pri me i ra ins tân cia” (AAI n.

96.008972-1, Des. Pe dro Ma no el
Abreu).

“Ape la ção cí vel. Inti ma ção pe la 
im pren sa. Co mar ca da Ca pi tal e ad vo -
ga do re si den te no in te ri or. Con ta gem
do pra zo. ‘Pa ra efe i to de con ta gem
dos pra zos é con si de ra da sem pre a
se de do ór gão ju ris di ci o nal e não o do -
mi cí lio do ad vo ga do’ (Pro vi men to n.
7/94, da Cor re ge do ria-Ge ral da Jus ti -
ça)” (Ap. Cív. n. 47.540, Ca pi tal, rel.
Des. Fran cis co Bor ges, DJ n. 9.219,
de 24/4/95, pág. 12).

“Agra vo de ins tru men to — Ata-
que a de ci são que não re ce beu re cur-
so de ape la ção  —  Intem pes ti vi da de
— Inti ma ção fe i ta pe lo Diá rio da Jus-
ti ça — Pro ces so em trâ mi te na co mar- 
ca da Ca pi tal e ad vo ga do do mi ci li a do
no in te ri or — Iní cio do pra zo re cur sal
no dia se guin te ao da cir cu la ção do
jor nal na Ca pi tal — Inte li gên cia do
Pro vi men to n. 7/94 da Cor re ge do -
ria-Ge ral da Jus ti ça — Ina pli ca bi li da de
do Prov. n. 3/92" (AI n. 96.005385-9, da
Ca pi tal, Des. Gas par Ru bik).

“Re cur so — Intem pes ti vi da de
— Pro vi men to n. 3/92, da CGJ — Co -
mar ca do in te ri or — Exe ge se. Exsur ge 
ina pli cá vel o dis pos to no item 10.22
do Pro vi men to n. 3/92, da Cor re ge do -
ria-Ge ral da Jus ti ça aos pro ces sos
com tra mi ta ção pe ran te a co mar ca da
Ca pi tal, pos to que o be ne fí cio lá ins -
cul pi do é di ri gi do so men te às uni da -
des ju ris di ci o na is do in te ri or” (ACMS
n. 4.771, da Ca pi tal, rel. Des. Eder
Graf, em 21/12/1993).

Ain da, no mes mo sen ti do: EDAI 
n.  97.006298-2 e Ap.  Cív.  n .
96.006834-1, am bos des te Tri bu nal.

Assim, con si de ran do que a pu -
bli ca ção do edi tal deu-se no Diá rio da
Jus ti ça de 4/12/2000 (se gun da-fe i ra),
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que nor mal men te cir cu la na mes ma
da ta na co mar ca da Ca pi tal (e pro va
em con trá rio não foi tra zi da pe la agra -
van te), a ape la ção in ter pos ta pe la
agra van te em 22/12/2000 é in tem -
pes ti va, vez que o pra zo re cur sal já
ha via es go ta do em 19/12/2000 (ter -
ça-fe i ra).

Por ou tro la do, a cir cuns tân cia
de o ape lo ver sar so bre ma té ria de or -
dem pú bli ca, ou se ja, ir re gu la ri da des
em edi tal de li ci ta ção, não au to ri za o
Tri bu nal de Jus ti ça a avo car os au tos
da pri me i ra ins tân cia, já que nem a
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca e nem a le -
gis la ção au to ri zam tal pro vi dên cia, a
me nos que a dis cus são ver sas se so -
bre al gu ma das ques tões pre vis tas no 
art. 475 do Có di go de Pro ces so Ci vil,
ou do art. 12, pa rá gra fo úni co, da Lei
n. 1.533/51, que tra tam do re e xa me
ne ces sá rio, ou se ja, do du plo grau de

ju ris di ção obri ga tó rio, o que não se
ve ri fi ca na hi pó te se cons tan te des tes
au tos, por que a or dem ple i te a da no
man da do de se gu ran ça foi de ne ga da.

À vis ta do ex pos to, ne go pro vi -
men to ao pre sen te agra vo.

III — De ci são

Con for me o vo to do Re la tor,
ne ga-se pro vi men to a es te agra vo.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Nel -
son Scha e fer Mar tins.

Florianópolis, 31 de julho de 2001.

Alci des Agui ar,

Pre si den te com vo to;

Ja i me Ra mos,

Re la tor.

EM BARGOS DE DECLARAÇÃO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.
00.012020-0, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Volnei Carlin

Embar gos de cla ra tó ri os — Au sên cia dos pres su pos tos de em -
bar ga bi li da de do jul ga do — Ale ga ções de ofen sa à Cons ti tu i ção e à
Lei Pro ces su al Ci vil — Obje ti vo de novo exa me so bre a ma té ria de -
ci di da — Pré-questionamento — Inad mis si bi li da de.
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O re cur so de em bar gos de de cla ra ção des ca be quan do, a pre -
tex to de es cla re cer uma ino cor ren te con tra di ção, obs cu ri da de ou omis -
são do jul ga do, bus ca, ao fi nal, re dis cu tir a ma té ria, ob je to da lide.

Embar gos de de cla ra ção — Inter po si ção vi san do, es pe ci fi ca -
men te, a su prir omis são do jul ga do.

Opos tos em bar gos con tra de ci são em man dan do de se gu ran -
ça para sa nar omis são e/ou vi san do ao pré-questionamento de te má -
ti ca cons ti tu ci o nal, não é ad mis sí vel al te ra ção subs tan ci al do
jul ga do, fato que afron ta ria o art. 535, II, do CPC, indo além dos li -
mi tes nele es ta be le ci dos.

Ine xis tin do qual quer omis são no acór dão, re je i tam-se os em -
bar gos. No caso pre sen te, o acór dão foi pre ci so e ex plí ci to ao ana li -
sar o com por ta men to fun ci o nal da im pe tran te/em bar ga da.

Embar gos de cla ra tó ri os — Exer cí cio da fun ção ju ris di ci o nal
— Inter pre ta ção sis te má ti ca do or de na men to ju rí di co.

Ao lado dos mé to dos tra di ci o na is de in ter pre ta ção (li te ral,
his tó ri ca e con tex tu al), ou tras exe ge ses con tem po râ ne as exis tem na
se a ra da her me nêu ti ca (te le o ló gi ca, com pa ra ti va, ló gi ca do ra zoá -
vel e evo lu ti va), que per mi tem ao jul ga dor dar uma in ter pre ta tio ex -
ten si va que atin ja a ver da de i ra fi na li da de do pro ces so.

E o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral fir mou ju ris pru dên cia no sen -

ti do da im pos si bi li da de ju rí di co-pro ces su al de a par te re cla man te

bus car, pela via dos em bar gos de cla ra tó ri os, a am pli a ção e/ou re vi -

são dos fun da men tos do ape lo, sob ale ga ções de ofen sa à Car ta Po lí -

ti ca ou a leis in fra cons ti tu ci o na is. 

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Embargos de Decla -
ração em Mandado de Segurança n.
00.012020-0, da comarca da Cap i tal,
em que é embargante o Estado de Santa 
Catarina e  embargada Maria
Aparecida dos Santos Amboni:

ACORDAM, em Gru po de Câ -
ma ras de Di re i to Pú bli co, por vo ta ção
unâ ni me, re je i tar os em bar gos.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio 

Ma ria Apa re ci da dos San tos

Ambo ni im pe trou man dan do de se gu -

ran ça con tra o ato da Exma. Sra. Se -

cre tá ria do Esta do da Edu ca ção e do

Des por to de San ta Ca ta ri na, ob je ti -

van do con ti nu ar per ce ben do a gra ti fi -

ca ção de re gên cia de clas se du ran te a 

re a dap ta ção, con so an te o art. 49 da

Lei n. 6.844/86.
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Pro ces sa do o fe i to e com a
con ces são da or dem (fls. 49/54), o
Esta do de San ta Ca ta ri na, às fls.
59/63, opôs em bar gos de cla ra tó ri os
em fa ce da re fe ri da de ci são co le gi a -
da, adu zin do que exis te omis são no
acór dão, ora ata ca do, por que não foi
apre ci a da a te se sus ci ta da de que a
em bar ga da não re ce bia a re fe ri da ver -
ba re mu ne ra tó ria quan do foi re a dap -
ta da, mo ti vo pe lo qual não se jus ti fi ca -
ria o pa ga men to de tal gra ti fi ca ção.
Pré-ques ti o na o art. 5º, incs. LIV e LV, 
da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e os arts. 126, 128, 458,
incs. II e III, e 535, to dos do Có di go de 
Pro ces so Ci vil.

II — Voto 

Ab in itio, deve-se  delimitar a
matéria a ser discutida em sede de
embargos declaratórios vis-à-vis o
disposto no art. 535 do Código de
Processo Civil. É equivocada a preten- 
são do embargante, in casu, de
reexaminar o meritum causae quanto à 
legalidade do pagamento da gratifica-
ção de regência de classe à professora 
readaptada.

So bre o as sun to eis a li ção de
The o to nio Ne grão:

“São in ca bí ve is em bar gos de
de cla ra ção uti li za dos ‘com a in de vi da
fi na li da de de ins ta u rar uma no va dis -
cus são so bre a con tro vér sia ju rí di ca 
já apre ci a da’ pe lo jul ga dor (RTJ
164/793)” (Có di go de Pro ces so Ci vil e 
le gis la ção pro ces su al em vi gor, 30ª
ed., São Pa u lo, Sa ra i va, 1999, pág.
559, no ta 3 do art. 535).

Ain da, do mes mo ju ris ta:

“A fun ção dos tri bu na is, nos
em bargos de de cla ra ção, não é res -
pon der a ques ti o ná ri os so bre me ros
pon tos de fa to, mas sim di ri mir dú vi -
das, obs cu ri da des, con tra di ções ou
omis sões (RTJ 103/269)” (obra ci ta da,
pág. 558, no ta 2, do mes mo ar ti go).

Co lhe-se o en ten di men to do
egré gio Tri bu nal de Jus ti ça de San ta
Ca ta ri na:

“Se a par te dis sen te dos fun da -
men tos es po sa dos no ares to em bar -
ga do, cum pre-lhe ques ti o ná-los na via 
re cur sal pró pria, não se pres tan do os
em bar gos de cla ra tó ri os pa ra re dis cus -
são da ma té ria ob je to da li de” (Embar -
gos de De cla ra ção na Ap. Cív. n.
98.004608-4, de Ja ra guá do Sul, rel.
Des. Eder Graf).

Indis cu ti vel men te, o que pre -
ten de o em bar gan te ver re for ma do
tem re la ção com o mé ri to da ca u sa
de ci di da, o que, co mo já di to e fun da -
men ta do, não é pas sí vel de aná li se
por es ta via re cur sal. 

Não há omis são no pre sen te
jul ga do, eis que es te co le gi a do, quan -
do ado tou o en ten di men to de que a
em bar ga da re ce bia nor mal men te a
gra ti fi ca ção de re gên cia de clas se ao
ser re a dap ta da (fl. 50), afas tou, por
con se guin te, a te se do em bar gan te de 
que Ma ria Apa re ci da dos San tos
Ambo ni não re ce bia a ver ba re mu ne -
ra tó ria à épo ca da re a dap ta ção fun-
cional.

Do exa me dos au tos (fls. 15/16
e 38) no ta-se que, no mês an te ri or (ja -
ne i ro/2000 — fl. 15) ao qual foi con ce -
di da a re a dap ta ção (fe ve re i ro/2000 —
fl. 13), a em bar ga da re ce beu a ver ba
em ques tão, o que com pro va que so -
freu de ces so re mu ne ra tó rio quan do
foi re a dap ta da.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

344 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



Res sal te-se que a por ta ria de
re a dap ta ção foi ex pe di da so men te em 
2/5/2000, mas se us efe i tos fo ram re -
tro a ti vos a 2/2/2000, con for me do cu -
men to de fl. 13.

Con vém gi zar, ain da, que, no
mês se guin te à con ces são do re co lo ca -
ção fun ci o nal (mar ço/2000), Ma ria Apa -
re ci da dos San tos Ambo ni re ce beu
no va men te a gra ti fi ca ção dis cu ti da,
se gun do afir ma ti va do próprio em bar -
gan te (fl. 60) cor ro bo ra da por do cu -
men to de fl. 38 por ele pro du zi do. 

Ora, é ce di ço que não se con fi -
gu ra omis são o fa to de o Ma gis tra do
não ter re ba ti do to dos os pon tos sus -
ci ta dos pe las par tes. Ve ja-se:

“Não tem ele, por ou tro la do, o
de ver de ex pres sar sua con vic ção
acer ca de to dos os ar gu men tos uti li -
za dos pe las par tes, por ma is im per ti -
nen tes que se jam” (Mo re i ra, Jo sé Car -
los Bar bo sa. Co men tá ri os ao Có di go
de Pro ces so Ci vil. Vol. V, 7ª ed., Rio
de Ja ne i ro, Fo ren se, 1998, pág. 540).

Eis o en ten di men to pre to ri a no:

“Des ne ces si da de de se rem es -
mi u ça dos to dos os pon tos er gui dos
nos ar ra zo a dos das par tes, bas tan do
os mo ti vos nor te a do res do con ven ci -
men to li ne a dos cla ra men te na mo ti va -
ção” (EDREsp. n. 45.536-7/RS, rel.
Min. Mil ton Lu iz Pe re i ra).

Nes se di a pa são, não há qual -
quer afron ta à Le gis la ção Pro ces su al
Ci vil ou à Car ta Mag na, uma vez que
es ta Câ ma ra, ao abra çar en ten di men -
to con trá rio aos ar gu men tos do em -
bar gan te, não de i xou de de ci dir nos li -
mi tes em que a li de foi pro pos ta, nem
tam pou co se es qui vou da apli ca ção
da lei, ape nas re pe liu as te ses apre -
sen ta das pe lo im pe tra do.

Co mo re gis tra do li nhas an te ri o -
res, se o ven ci do não con cor da com
os fun da men tos da de ci são em bar ga -
da, com pe te a ele ques ti o ná-los por
me io da for ma re cur sal ade qua da, não 
sen do os em bar gos de de cla ra ção a
via cor re ta pa ra tal de si de ra to.

Não se po de ol vi dar que, em bo -
ra a in ten ção do em bar gan te se ja de
pré-ques ti o na men to pa ra ad mis si bi li -
da de de re cur so pa ra os Tri bu na is Su -
pe ri o res, é mis ter que se de mons tre o
pon to obs cu ro, omis so ou con tra di tó -
rio do jul ga do, o que, no ca so em te la,
não res tou evi den ci a do pe lo re cor ren -
te.

É da ju ris pru dên cia:

“Mes mo pa ra efe i to de pre -
ques ti o na men to, a opo si ção de em -
bar gos de de cla ra ção pres su põe a
exis tên cia de obs cu ri da de, con tra di -
ção ou omis são, não sen do o me io le -
gal pa ra re a na li sar as ques tões de ci -
di das e o acer to do jul ga do” (EDACív.
n. 51.629, de Jo in vil le, rel. Des. Cláu -
dio Bar re to Du tra).

Con clui-se, por tan to, que os
pres su pos tos dos em bar gos de de cla -
ra ção não es tão pre sen tes, sen do sua 
re je i ção me di da a ser im pos ta.

Nes sa sen da:

“Pro ces su al ci vil. Embar gos de
de cla ra ção. Re e xa me da ca u sa. Efe i -
tos in fr in gen tes. Des ca bi men to.
Impro pri e da de do re cur so pa ra res -
pon der ques tões aven ta das ao lon go
da con ten da.

“Des ca bem em bar gos de de -
cla ra ção com o fim de ob ter o re e xa -
me da ca u sa e dar efe i tos in frin gen tes
ao jul ga do, se não aten dem aos pres -
su pos tos do art. 535 do CPC, com a
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in di ca ção de omis são, dú vi da ou con -
tra di ção do acór dão.

“Não se pres tam, do mes mo
mo do, os em bar gos de cla ra tó ri os, a
res pon der con sul tas ou ques tões
aven ta das pe las par tes ao lon go da
con ten da, so bre tu do se o acór dão
hos ti li za do de ci diu com ba se em ar gu -
men to bas tan te e su fi ci en te pa ra des -
lin dar ade qua da men te a con tro vér sia
e res pal dar a de ci são pro la ta da” (STJ, 
EDREsp n. 39.195-4/SP, Min. De mó -
cri to Re i nal do, DJU n. 184, 26/9/94,
pág. 25.609).

Acresça-se que o legítimo exer- 
cício da função jurisdicional admite
interpretação extensiva dos ordena-
mentos jurídicos (REsp n. 35.518-4/SP 
— STJ — j. 13/12/93), sendo que a
jurisprudência do Sup remo Tri bu nal
Fed eral inadmite os embargos de
declaração, para efeito de rediscus-
são da matéria julgada (RTJ 174/631).

Di an te de to do o ex pos to, re je i -
tam-se os em bar gos de de cla ra ção
opos tos pe lo Esta do, po is ine xis ten te
a omis são ale ga da.

III — De ci são 

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
de ci de o Gru po, à una ni mi da de, re je i -
tar os em bar gos.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,
Gas par Ru bik , Lu iz Cé zar Me de i ros e
o Exmo. Sr. Ju iz Tor res Mar ques. Pe la 
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
la vrou pa re cer o Exmo. Sr. Dr. Ansel -
mo Je rô ni mo de Oli ve i ra.

Florianópolis, 8 de agosto de 2001.

João Mar tins,

Pre si den te com vo to;

Vol nei Car lin,

Re la tor.

EM BARGOS INFRINGENTES

EM BARGOS INFRINGENTES N. 99.002826-7, DE CHAPECÓ

Re la tor: Des. Silveira Lenzi

Embargos infringentes. Execução. Instrumento par tic u lar de
confissão, composição de dívida, forma de pagamento e outras
avenças garantido por nota promissória. Novação. Inocorrência.
Ausência de an i mus novandi. Inteligência do art. 1.000 do CC.
Necessidade da juntada dos contratos anteriores. Nulidade da
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execução mantida. Apreciação ex officio. Art. 618 do CPC.

“A no va ção é for ma de ex tin ção da dí vi da con tra í da, ge ran do
nova obri ga ção, que subs ti tui a an te ri or. Não po den do ser pre su mi da, 
con di ci o na-se ao ine quí vo co in tu i to de inu mar a re la ção obri ga ci o nal 
que até en tão vi gia, en gen dran do uma ou tra que lhe toma o pos to.

“Não ope ra da a no va ção, a obri ga ção ori gi ná ria é ape nas
con fir ma da pela que a se gue (art. 1.000 do CC), cum prin do ao exe -
qüen te a jun ta da dos do cu men tos que re pre sen tam a dí vi da re ne go -
ci a da para que se pos sa ates tar a hi gi dez do tí tu lo exe cu ti vo, sob
pena de nu li da de” (Des. Pe dro Ma no el Abreu).

Re cur so des pro vi do.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de embargos infringentes n.
99.002826-7, da comarca de Chapecó,
em que é embargante o Banestado —
Banco do Estado do Paraná S.A., sendo 
embargados TCL — Transportes
Camargo Ltda. e Derli de Camargo:

ACORDAM, em Gru po de Câ -
ma ras de Di re i to Co mer ci al, por ma i o ria 
de vo tos, ne gar pro vi men to ao re cur so.

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Tra ta-se de em bar gos in frin -
gen tes opos tos pe lo Ban co do Esta do
do Pa ra ná S.A. — Ba nes ta do con tra o 
acór dão de fls. 56/61 da Pri me i ra Câ -
ma ra Ci vil, re la ta do pe lo Des. Orli Ro -
dri gues, que, por ma i o ria de vo tos, ne -
gou pro vi men to ao re cur so, man ten do 
a ex tin ção da exe cu ção aju i za da con -
tra TCL — Trans por tes Ca mar go Ltda. 
e Der li de Ca mar go, por en ten der que
o con tra to de cré di to em con ta cor ren -
te não se cons ti tui tí tu lo exe cu ti vo.

O em bar gan te sus ten ta que
ocor reu a no va ção do con tra to de
aber tu ra de cré di to em con ta cor ren te, 
pa ra o con tra to in ti tu la do ins tru men to
par ti cu lar de con fis são ga ran ti do por
no ta pro mis só ria, com po si ção de dí vi -
da, for ma de pa ga men to e ou tras
aven ças, por con se guin te, ex tin -
guiu-se aque le, ex vi do inc. I do art.
999 do CC, pa ra pre va le cer es te co mo 
tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al de acor do 
com o inc. II do art. 585 do CPC.

De vi da men te pre pa ra do o re -
cur so, a em bar ga da não apre sen tou
res pos ta.

II  — Voto

Infere-se dos au tos que o Juiz a 
quo, ao proferir a sentença, extinguiu
o processo com fulcro no inc. I do art.
618, por entender não ser o contrato
de abertura de crédito título líquido,
certo e exigível. 

Qu an do do jul ga men to da ape -
la ção, es ta foi des pro vi da, por ma i o ria
de vo tos, sob o fun da men to de que o
con tra to de aber tu ra de cré di to não
cons ti tui tí tu lo exe cu ti vo, em con so -
nân cia com a sen ten ça do Ma gis tra do
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de pri me i ra ins tân cia. Ven ci do o Des.
New ton Tri sot to que en ten deu ser o
con tra to de con fis são de dí vi da as si -
na do por du as tes te mu nhas, ain da
que pro ve ni en te de con tra to de aber -
tu ra de cré di to em con ta cor ren te, tí tu -
lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al. 

No caso sub examen não hou-
ve a extinção da dívida an te rior repre-
sentada pelo contrato de abertura de
crédito em conta corrente — ECC su-
percheque (fl. 9), mas apenas a sua
prorrogação, que não possui o con-
dão de nová-la.

Dis põe o art. 999 do Có di go Ci vil:

“Dá-se a no va ção:

“I — Qu an do o de ve dor con trai
com o cre dor no va dí vi da, pa ra ex tin -
guir e subs ti tu ir a an te ri or.

“II — Qu an do no vo de ve dor su -
ce de ao an ti go, fi can do es te qui te com 
o cre dor.

“III — Qu an do, em vir tu de de
obri ga ção no va, ou tro cre dor é subs ti -
tu í do ao an ti go, fi can do o de ve dor qui -
te com es te”.

Se gun do en si na men to de Ar-
noldo Wald, no va ção “é a trans for ma -
ção de uma obri ga ção em ou tra, ou
me lhor, a ex tin ção de uma obri ga ção
me di an te a cons ti tu i ção de uma obri -
ga ção no va que se subs ti tui à an te ri -
or, dis tin guin do-se a pres ta ção an ti ga
da no va se ja pe lo va lor ou na tu re za
da pres ta ção, se ja por mo di fi ca ção do 
cre dor ou de ve dor" (Obri ga ções e
Con tra tos, 6ª ed., RT, São Pa u lo,
1983, pág. 69).

Os pres su pos tos da no va ção
são: “1º — o acor do das par tes; 2º —
uma obri ga ção vá li da an te ri or; 3º —
âni mo de no var, ex pres so ou cla ra -
men te de du zi do dos ter mos da no va

obri ga ção, por que, na fal ta des ta in -
ten ção,  sub s is  tem as du as
obri ga ções, vin do a se gun da re for çar
a pri me i ra (art. 1.000); 4º — va li da de
da se gun da obri ga ção” (Clo vis Be vi la -
qua, Có di go Ci vil, vol. IV, Li vra ria
Fran cis co Alves, Rio de Ja ne i ro, 1955, 
pág. 126).

Jo sé Lo pes de Oli ve i ra en si na
que “pa ra que se con fi gu re a no va ção
exi gem-se os se guin tes re qui si tos: a)
exis tên cia de uma obri ga ção an te ri or
(obli ga tio no van da); b) cons ti tu i ção de 
uma obri ga ção no va que ex tin gue a
an ti ga (ali quid no vi); c) in ten ção de
no var (ani mus no van di)” (Di re i to das 
Obri ga ções, Li vro téc ni ca Ltda., Re ci -
fe, 1976, pág. 156).

Dis cor ren do acer ca des te ins ti -
tu to, Pon tes de Mi ran da le ci o na: “se al -
go se mu da à dí vi da e es ta per sis te a
mes ma, se gun do os prin cí pi os que já
ex pu se mos, não há no va ção” (Tra ta do
de Di re i to Pri va do, to mo XXV, 3ª ed.,
Bor soi, Rio de Ja ne i ro, 1971, pág. 79).

E mais adiante acrescenta: “É
preciso que, em relação à dívida
logicamente an te rior, haja aliquid novi. 
O pacto de novar há de existir, mas é
preciso, para que se nove, que algo
exsurja de novo. Não se novaria
prometendo-se, mais uma vez, o que
já se devia” (ob. cit., pág. 80).

Por sua vez, dis põe o art. 1.000 
do Có di go Ci vil, que “não ha ven do
âni mo de no var, a se gun da obri ga ção
con fir ma sim ples men te a pri me i ra”.

Os doutrinadores são unânimes
em admitir que a novação não se pre -
sume. Para que ela ocorra é neces-
sário que “o an i mus resulte de modo
claro, induvidoso, sem possibilidade de 
impugnações. Em caso de perple-
xidade, exclui-se a idéia de novação”

EM BARGOS INFRINGENTES JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

348 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



(Wash ing ton de Barros Monteiro,
Direito das Obrigações, 1ª parte, 10ª
ed., pág. 297).

Orlan do Go mes pre le ci o na que 
“não é im pres cin dí vel que o ani mus
no van di se ja ma ni fes ta do ex pres sa-
men te. Po de re sul tar das cir cuns tân-
ci as que en vol vem a es ti pu la ção".

E sublinha: “Do fato, porém, de
se admitir o an i mus novandi  tácito,
não se deve inferir que se presuma”
(Obrigações, 4ª ed., n. 106, pág. 168).

J. M. Car va lho San tos as si na la
com mu i ta pro pri e da de que:

“o an i mus novandi, como se vê, 
é erigido em elemento decisivo para a
novação. Não se presumindo (...) ne-
cessário se faz que seja expresso, ou
pelo menos tácito, resultado dos
têrmos da convenção, ou das circuns-
tâncias, de modo a tornar destacada a 
segunda obrigação da primeira. 

“A no va ção não se pre su me, é
a re gra ge ral men te ad mi ti da. 

“Embo ra in dis cu tí vel que a no -
va ção não se pre su me, não é to da via
in dis pen sá vel que o cre dor de cla re
po si ti va men te que tem a in ten ção de
no var o seu cré di to, bas tan do que a
sua von ta de de fa zer uma no va ção
apa re ça tão evi den te men te que não
pos sa ser pos ta em dú vi da (Ac. do
Supr. Trib. Fe de ral, em 24 de se tem -
bro de 1920, na Rev. do Su pre mo Tri -
bu nal, vol. 28, pág. 218). 

“Caímos aí no domínio da no-
vação tácita, isto é, resultante de fatos 
que, uma vez praticados, não tenham
outra explicação senão o an i mus
novandi” (Código Civil Brasileiro Inter- 
pretado, vol. XIII, 6ª ed., Freitas Bas-
tos, Rio de Ja neiro, 1955, pág. 178).

Faz-se mis ter, des sa for ma,
ave ri guar a pre sen ça de ele men tos
que in di quem a von ta de das par tes de
cons ti tu ir no va obri ga ção pa ra ex tin -
guir a an ti ga.

De no ta-se dos au tos que as
par tes fir ma ram ins tru men to par ti cu lar 
de con fis são de dí vi da, for ma de pa -
ga men to e ou tras aven ças, ga ran ti do
por no ta pro mis só ria n. 1014260-8,
em 23/6/95, no va lor de R$ 5.630,00
(cin co mil se is cen tos e trin ta re a is)
com o cla ro in tu i to de pos ter gar o pa -
ga men to da dí vi da con fes sa da e ven -
ci da — con tra to de aber tu ra de cré di to 
em con ta cor ren te — ECC “Su per che -
que”, fir ma do em 14/9/94, com sal do
de ve dor de R$ 5.640,54.

Tal prá ti ca é usu al en tre as ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras que, a fim de se
aca u te la rem, re ne go ci am as dí vi das
de se us cli en tes, de cor ren tes de con -
tra tos ban cá ri os de pou ca ou ne nhu ma 
exe cu ti vi da de — co mo os con tra tos de
cré di to de aber tu ra de cré di to ro ta ti vo
—, for man do uma su ces são de pac tos
en ca de a dos, cu jos con te ú dos, na ma i o -
ria das ve zes, ape nas al te ram a for ma
de pa ga men to e os en car gos, con va li -
dan do cláu su las an te ri o res abu si vas,
su plan ta das por es tas no vas re ne go -
ci a ções con tra tu a is.

Pe la na tu re za do con tra to de
con fis são de dí vi da fir ma do en tre as
par tes — que ape nas al te rou pra zos e
acres cen tou ou tros en car gos à aven -
ça ori gi nal — não há co mo se pre su -
mir que o de ve dor pac tu ou es ta no va
obri ga ção com a in ten ção de ex tin guir
a pri mi ti va.

Corroborando esta afirmação,
leciona Carvalho Santos que “nos
casos de reforma do título, da prorro-
gação do prazo para o pagamento, da
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exigência de no vas garantias, etc.”
(op. cit., pág. 179), não há novação,
mas tão-somente, a confirmação da
dívida an te rior por uma nova.

Dessa forma, não tendo a em-
presa devedora o an i mus de novar a
obrigação primitiva pela avença pos te -
rior, representada pelo instrumento
contratual excutido, fazia-se necessá-
ria a juntada de todos os contratos
anteriores encadeados, que deram
origem ao instrumento de confissão de 
dívida, a fim de que se pudesse aferir a 
evolução do débito, mormente quanto
à sua liquidez, certeza e exigibilidade.

A pro pó si to, a Qu ar ta Câ ma ra
Ci vil des te Tri bu nal de Jus ti ça, em re -
cen tes jul ga dos, já te ve opor tu ni da de
de se ma ni fes tar:

“Embar gos à exe cu ção las tre a -
da em ‘ins tru men to par ti cu lar de con -
tra to de aber tu ra de cré di to com re co -
nhe ci men to e qui ta ção de dí vi das e
ou tras aven ças’ — Jul ga men to an te ci -
pa do da li de — Cer ce a men to de de fe -
sa não de mons tra do — Sen ten ça bas -
tan te fun da men ta da — Nu li da de
afas ta da.

“No va ção ob je ti va tá ci ta — Ino -
cor rên cia — Re co nhe ci men to de dé bi -
to e sua re ne go ci a ção com o pro lon -
ga men to do pra zo pa ra o pa ga men to
— Obri ga ção ori gi ná ria que não se al -
te rou na subs tân cia, na for ma, ou no
ob je to — Impres cin di bi li da de pa ra a
ins tru ção do fe i to da jun ta da dos do -
cu men tos que de ram ori gem à dí vi da.

“Au sên cia do con tra to con so li da -
do na con fis são de dí vi da — Li qui dez
não evi den ci a da — No ta pro mis só ria
que não go za de au to no mia — Ex tin -
ção do pro ces so sem o jul ga men to do
mé ri to — Inte li gên cia do inc. I do art.
618 do CPC — Re cur so des pro vi do.

“Em não ha ven do no va ção, tor -
na-se im pres cin dí vel à ins tru ção do fe -
i to a jun ta da dos do cu men tos que ori -
g i  na ram o dé b i  to ,  de mo do a
ca rac te ri zar a li qui dez, a cer te za e exi -
gi bi li da de do quan tum de be a tur.

“Des tar te, au sen te o con tra to
con so li da do na con fis são de dí vi da,
in viá vel se apre sen ta a exe cu ção di -
an te da ine gá vel fal ta de li qui dez e
cer te za do tí tu lo exe cu ta do, vis to que
mis ter se faz a aná li se dos cré di tos re -
co nhe ci dos pa ra que não pre va le çam
ví ci os des co nhe ci dos” (Ap. Cív. n.
98.015113-9, de San ta Ce cí lia, Des.
Alci des Agui ar, jul ga da em 21/12/00).

Nes se sen ti do:

“Embar gos do de ve dor. Con tra -
to de aber tu ra de cré di to, com re co -
nhe ci men to e con fis são de dí vi das e
ou tras aven ças e no ta pro mis só ria. Si -
tu a ção que re ve la que não se tra ta de
no vo fi nan ci a men to ou de no va ção,
mas de me ra con fir ma ção de obri ga -
ções an te ri o res. Sal dos de ve do res em 
con tra tos de aber tu ra de cré di to fi xo e
de cré di to ro ta ti vo. Con tra tos que de -
ram ori gem à dí vi da não apre sen ta dos 
pe lo cre dor com a ini ci al da exe cu ção.
Sú mu la 14 do TJSC. Nu li da de da exe -
cu ção. Ho no rá ri os ad vo ca tí ci os. Cri té -
rio de eqüi da de. Extin ção da exe cu -
ção por ca rên cia de ação. CPC, arts.
20, § 4º, 264 e pa rá gra fo úni co, 267,
inc. VI e § 3º, e 618, inc. I do CPC. Re -
cur so pre ju di ca do” (Ap. Cív. n.
00.015251-0, de Ita ió po lis, Des. Nel son
Scha e fer Mar tins, jul ga da em 28/6/01).

E tam bém:

“Embar gos à exe cu ção. Con fis -
são de dí vi da e no ta pro mis só ria pas -
sa da em ga ran tia. No va ção. Não ocor -
rên cia. Con fir ma ção de obri ga ção
an te ri or. Arti go 1.000 do Có di go Ci vil.
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Au sên cia do con tra to ori gi ná rio. Do cu -
men to es sen ci al. Nu li da de.

“A novação é forma de extinção 
da dívida contraída, gerando nova
obrigação, que substitui a anterior. To- 
davia, para que se a tenha, requer-se
o an i mus novandi, vale dizer, o intuito
de inumar a relação obrigacional que
até então vi gia, engendrando uma
outra que lhe toma o posto.

“Não há no va ção quan do em
con fis são de dí vi da ve ri fi ca-se a ra ti fi -
ca ção das cláu su las da obri ga ção an -
te ri or. A mu dan ça de ve ocor rer no ob -
je to prin ci pal da obri ga ção, em sua
na tu re za e na ca u sa ju rí di ca. Se as -
sim não for, te rá a se gun da obri ga ção
ape nas con fir ma do a pri me i ra, à luz
do ar ti go 1.000 do Có di go Ci vil.

“Em não ha ven do no va ção é
ne ces sá ria a jun ta da de to dos os do -
cu men tos que ori gi na ram a dí vi da,
sob pe na de nu li da de da exe cu ção
por au sên cia de tí tu lo exe cu ti vo.

“Fal tan te do cu men to es sen ci al
pa ra a cons ta ta ção da va li da de de
con fis são de dí vi da, não há co mo se
re co nhe cer cer te za, li qui dez e exi gi bi -
li da de à no ta pro mis só ria pas sa da em
sua ga ran tia, pe lo que per de es ta sua
au to no mia” (Ap. Cív. n. 99.008364-0,
de Cu ri ti ba nos, Des. Pe dro Ma no el
Abreu, jul ga da em 30/11/2000).

E, ain da, so bre o te ma:

“Re ne go ci a dos dé bi tos an te ri o -
res, com ex clu são con tra tu al ex pres -
sa de no va ção, o que ocor re é ape nas 
a di la ta ção do pra zo de ven ci men to
da obri ga ção an te ri or em a in ser ção
de no vos aces só ri os e com o ins tru -
men to de re ne go ci a ção com ple men -
tan do ape nas o con tra to ori gi ná rio.

“Nes se con tex to, a ex pres são
exe cu tó ria do ajus te de re pac tu a ção
per pas sa pe lo en tra nha men to aos au -
tos do con tra to re ne go ci a do, de mons -
tra da a evo lu ção do dé bi to des de os
se us pr i  mór  d i  os”  (Ap.  Cív.  n .
99.019803-0, de Ani ta Ga ri bal di, Des.
Trin da de dos San tos, jul ga da em
26/10/00).

Cor ro bo ran do, tem-se ma is um
jul ga do des ta Cor te:

“Embargos à execução. Rene-
gociação de dívida. Inexistência de
an i mus novandi. Confirmação de obri-
gações anteriores. Ausência dos
contratos originários. Documentos in-
dispensáveis à formação do título exe-
cutivo. Nulidade. Recurso improvido.

‘A no va ção é for ma de ex tin ção

da dí vi da con tra í da, ge ran do no va

obri ga ção, que subs ti tui a an te ri or.

Não po den do ser pre su mi da, con di-

ci o na-se ao ine quí vo co in tu i to de inu -

mar a re la ção obri ga ci o nal que até en -

tão vi gia, en gen dran do uma ou tra que

lhe to ma o pos to.

‘Não ope ra da a no va ção, a

obri ga ção ori gi ná ria é ape nas con fir -

ma da pe la que a se gue (art. 1.000 do

CC), cum prin do ao exe qüen te a jun ta -

da dos do cu men tos que re pre sen tam

a dí vi da re ne go ci a da pa ra que se pos -

sa ates tar a hi gi dez do tí tu lo exe cu ti -

vo, sob pe na de nu li da de’ (TJSC, Ap.

Cív. n. 99.018041-7, rel. Des. Pe dro Ma -

no el Abreu)” (Ap. Cív. n. 00.021101-0,

de Ita jaí, rel. Des. Sér gio Ro ber to Ba -

asch Luz, jul ga da em 21/6/01).

E ma is: 

“Exe cu ção. Embar gos. Escri tu -

ra pú bli ca de con fis são de dí vi da com

ga ran tia hi po te cá ria. Ino cor rên cia de

no va ção. Con fir ma ção da obri ga ção
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pri mi ti va. Indis pen sa bi li da de da jun ta -

da do con tra to que deu ori gem à dí vi -

da. Nu li da de da exe cu ção” (Ap. Cív.

n. 99.008292-0, de Bar ra Ve lha, De -

sa. Ma ria do Ro cio Luz San ta Rit ta,

jul ga da em 7/6/01).

Ou tro pon to que me re ce con si-

de ra ção é o re la ti vo ao de mons tra ti vo

de dé bi to atu a li za do mês a mês, de

acor do com o art. 614, inc. II, do CPC,

o que não ocor re na pre sen te ac tio,

pos to que o de mons tra ti vo acos ta do

só apre sen ta a evo lu ção da dí vi da

após a ce le bra ção do con tra to de

con fis são, não abran gen do o pe río do 

an te ri or, des de a re a li za ção do con -

tra to ini ci al.

A par de to do o ex pos to, a pre -

sen te exe cu ci o nal en con tra-se fa da da 

à ex tin ção, is so por que, não foi car-

re a do jun to com a exor di al do cu men to 

in dis pen sá vel ao des lin de des ta de -

man da, qual se ja, o con tra to an te ri or

con fes sa do pe la de ve do ra, afron tan -

do os arts. 586 e 618 do CPC, de ven -

do o pro ces so ser ex tin to, sem jul ga -

men to do mé ri to, com ful cro no art.

267, inc. IV, do CPC.

III — De ci são

Do ex pos to, ne ga-se pro vi men-

to ao re cur so, man ten do a ex tin ção do 

fe i to, por fun da men to di ver so do acór- 

dão, em ra zão da au sên cia de tí tu lo

há bil a ins tru ir a exe cu ci o nal, com ful -

cro nos arts. 586, ca put, 618, inc. I, do

CPC, e 267, inc. IV, do CPC.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,

com vo tos ven ce do res, os Exmos. Srs. 

Des. Nel son Scha e fer Mar tins e Ma ria

do Ro cio San ta Rit ta, e, com vo tos

ven ci dos, os Exmos. Srs. Des. Cláu dio

Bar re to Du tra e Sér gio Pa la di no.

Florianópolis, 9 de outubro de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te;

Sil ve i ra Len zi,

Re la tor.

De cla ra ção de vo to ven ci do do
Exmo. Sr. Des. Cláu dio Bar re to Du tra:

Dissenti da douta maioria, por
entender que o contrato denominado
“Instrumento Par tic u lar de Confissão,
Composição de Dívida, Forma de
Pagamento e Outras Avenças”, es-
tampado com clareza às fls. 9/9v. dos
au tos, não é uma simples poster-
gação dos demais (Contrato de
Abertura de Crédito em Conta Corren- 
te — ECC Supercheque — apud, mas, 
sim, verdadeira novação, nos moldes
do art. 999, I, do Código Civil. 

Inadimplentes, como sói acon-
tecer em casos semelhantes, e na
perspectiva de comporem suas dívi-
das, os executados assumiram, em
nova forma de avença, as suas
obrigações passadas, não podendo
alegar (aliás, no caso nem alegaram,
pois a questão foi conhecida de ofício, 
o que é mais grave) ausência de an i -
mus novandi.

Exis te — e is so é ma is cla ro
que a luz so lar — fun da men tal di fe ren -
ça en tre pror ro gar uma dí vi da, pro vi -
dên cia que dis pen sa até qual quer
con tra to, e as su mir, em ou tra, as obri -
ga ções pri mi ti vas não pa gas, pou co
im por tan do, co mo no ca so, se se tra -
ta va, na ori gi nal, de con tra to de aber -
tu ra de cré di to em con ta cor ren te. 
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Ine xis te no Có di go de Pro ces so
Ci vil qual quer obri ga ção de que o cre -
dor, mu ni do de um con tra to de con fis são 
e re ne go ci a ção, te nha que ane xar à ini -
ci al da exe cu ção as aven ças an te ri o res. 

Assim sen do — sal vo quan do
as par tes ma ni fes ta ram o âni mo –, em 
qual quer con fis são, re ne go ci a ção ou
com po si ção das dí vi das pre té ri tas ha -
ve rá no va ção, pas sí vel de exe cu ção
for ça da. 

Na da obs ta, to da via (co mo sem -
pre te nho de fen di do), que se afas tem
os ex ces sos de exe cu ção, em fa ce do
Có di go de De fe sa do Con su mi dor e
das cláu su las cha ma das “le o ni nas”. 

Por is so, meu vo to foi no sen ti -
do de dar pro vi men to ao re cur so.

Cláu dio Bar re to Du tra

De cla ra ção de vo to ven ci do do
Exmo. Sr. Des. Sér gio Pa la di no:

Dis sen ti da dou ta ma i o ria por
en ten der que a exe cu ção fun da-se em 
con tra to par ti cu lar, de no mi na do “ins -
tru men to par ti cu lar de con fis são, com -
po si ção de dí vi da, for ma de pa ga men -
to e ou tras aven ças”, fru to de no va ção 
que ex tin guiu o de aber tu ra de cré di to
em con ta cor ren te ori gi na ri a men te ce -
le bra do en tre as par tes.

Estatui o art. 999, I, do Código
Civil, verbis:

“Dá-se a no va ção:

“I — quan do o de ve dor con trai
com o cre dor no va dí vi da, pa ra ex tin -
guir e subs ti tu ir a an te ri or”.

Dis cor ren do so bre os efe i tos
das obri ga ções, en si na Was hing ton
de Bar ros Mon te i ro: 

“A no va ção cor res pon de a me -
io li be ra tó rio sin gu lar, a mo do es pe ci al 
de ex tin guir-se a obri ga ção. Che ga-se 

a com pa rá-la a um pa ga men to fic tí cio.
De fi ne-se co mo ‘a con ver são de uma
dí vi da em ou tra pa ra ex tin guir a pri me i -
ra’. É a subs ti tu i ção de uma dí vi da por
ou tra, eli mi nan do-se a pre ce den te.
De sa pa re ce a pri me i ra e, em seu lu -
gar, sur ge no va. Esse o seu con te ú do
es sen ci al, aliás, du plo: um ex tin ti vo,
re fe ren te à obri ga ção an ti ga; ou tro ge -
ra dor, re la ti vo à obri ga ção no va. Não
exis te, po is, tão-so men te, uma trans -
for ma ção; o fe nô me no é ma is com ple -
xo, abran gen do a cri a ção de no va
obri ga ção, que se subs ti tui à an ti ga”
(Cur so de di re i to ci vil, São Pa u lo, Sa -
ra i va, 4º vol., págs. 293/294).

Nes se ru mo, ve ri fi ca da a subs -
ti tu i ção do con tra to de aber tu ra de
cré di to em con ta cor ren te pe lo ins tru -
men to par ti cu lar de con fis são, com po -
si ção de dí vi da, for ma de pa ga men to
e ou tras aven ças não ha via en se jo à
ex tin ção da exe cu ção, pos to que o tí -
tu lo que a ins trui é lí qui do, cer to e exi -
gí vel.

Com efe i to, as sen tou a ju ris pru -
dên cia:

“Ape la ção cí vel. Embar gos à
exe cu ção. Con tra to de con fis são e
com po si ção de dí vi da. Cer ce a men to
de de fe sa ine xis ten te. Apli ca ção da TR 
co mo ín di ce de cor re ção mo ne tá ria e
de ju ros su pe ri o res a 12% ao ano. Pos -
si bi li da de. Re cur so im pro vi do.

“A no va ção na da ma is é que
um no vo con tra to, on de as obri ga ções 
que vin cu lam as par tes não são de ri -
va das do con tra to pri mi ti vo” (Ap. Cív.
n. 98.012475-1, de Blu me nau, rel.
Des. Van der lei Ro mer).

Em fa ce de tu do quan to foi di to, 
pe lo meu vo to, da va pro vi men to ao re -
cur so, a fim de que pros se guis se a
exe cu ção.
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Sér gio Pa la di no

EMBARGOS INFRINGENTES N. 01.001400-4, DE QUILOMBO

Re la tor: Des. Silveira Lenzi

Taxa re fe ren ci al — TR. Índi ce de cor re ção mo ne tá ria. Impos -
si bi li da de. Taxa cal cu la da a par tir da re mu ne ra ção men sal dos de -
pó si tos a pra zo fixo dos ban cos co mer ci a is de in ves ti men tos.
Cláu su la abu si va. Nu li da de ca rac te ri za da. Art. 51, inc. IV, do CDC.

“A TR re tra ta as os ci la ções do cus to pri má rio de cap ta ção
dos de pó si tos a pra zo fixo no mer ca do fi nan ce i ro; não a des va lo ri za -
ção da mo e da. Por ser re mu ne ra ção de ca pi tal — ju ros, é in ser ví vel
como fa tor de cor re ção mo ne tá ria e con fli ta com o sis te ma de pro te -
ção ao con su mi dor.

A cláu su la que a pre ve ja é nula, por que abu si va, ge ra do ra de
en ri que ci men to sem ca u sa. De i xar a ma té ria ao in te i ro sa bor de uma 
ilu só ria au to no mia da von ta de se ria as sen tir que os pac tu an tes —
no ta da men te o mais for te — pu des sem, por es ti pu la ção, con tra tu al,
al te rar con tra tu al men te a ver da de dos fa tos, trans mu tan do em cor -
re ção mo ne tá ria o que é re mu ne ra ção de ca pi tal” (Des. Pe dro Ma -
no el Abreu). 

Re cur so des pro vi do.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Embargos Infringentes n.
01.001400-4, da comarca de Quilombo
em que é embargante o Banco do Brasil
S.A., sendo embargados Repecal Brita-
dor Ltda. e outros:

ACORDAM, em Gru po de Câ -
ma ras de Di re i to Co mer ci al, por ma i o ria 
de vo tos, ne gar pro vi men to ao re cur so. 

Cus tas na for ma da lei.

I — Re la tó rio

Tra ta-se de em bar gos in frin -
gen tes opos tos por Ban co do Bra sil
S.A. con tra acór dão de fls. 75/94, re la -
ta do pe lo Des. New ton Tri sot to, que,
por ma i o ria de vo tos, deu pro vi men to
ao re cur so prin ci pal in ter pos to pe los
ora em bar ga dos.

O embargante argúi que, de
acordo com jurisprudência do STF,
utilizada pelo voto vencido, “a Taxa
Referencial — TR não pode ser im-
posta como índice de indexação, em
substituição a índices estipulados em
contratos firmados anteriormente à Lei 
n. 8.177/91”, no entanto, o contrato foi
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efetuado após a entrada em vigor da
referida lei. Sustenta ainda que as
par tes elegeram a TR como índice de
atualização do débito, não podendo o
Judiciário desconstituir a sua inci-
dência segundo o princípio pacta sunt
servanda. 

De vi da men te pre pa ra do o re -
cur so, os em bar ga dos não apre sen ta -
ram res pos ta.

II — Voto

Diante da intensa discussão

acerca da possibilidade ou não de

utilização da Taxa Referencial (TR)

como fator de correção monetária,

necessário serem tecidas algumas

considerações.

Este Re la tor an te ri or men te en -

ten dia que a uti li za ção da TR co mo ín -

di ce de cor re ção mo ne tá ria era pos sí -

vel, tão-so men te, quan do hou ves se

ex pres sa pac tu a ção das par tes. Con tu -

do, após in ten sa re fle xão so bre o te ma, 

à luz de pre ce den tes des te Tri bu nal,

prin ci pal men te do emi nen te De sem-

bar ga dor Pe dro Ma no el Abreu, que,

em jul ga men to no Gru po de Câ ma ras

de Di re i to Eco nô mi co des ta Cor te,

trou xe no vos sub sí di os, sus ten ta dos,

in clu si ve, por de ci sões do STJ, al te rei

o meu po si ci o na men to.

A Ta xa Re fe ren ci al foi cri a da
pe la Me di da Pro vi só ria n. 294, de 31
de ja ne i ro de 1991, pos te ri or men te
con ver ti da na Lei n. 8.177, de mar ço
de 1991. Re fe ri da lei de fi ne a for ma de
seu cál cu lo, es ta be le cen do que “o
Ban co Cen tral do Bra sil di vul ga rá Ta xa 
Re fe ren ci al — TR, cal cu la da a par tir
da re mu ne ra ção men sal mé dia lí qui da
de im pos tos, dos de pó si tos a pra zo fi -
xo cap ta dos nos ban cos co mer ci a is,

ban cos de in ves ti men tos, ban cos múl ti -
plos com car te i ra co mer ci al ou de
in ves ti men tos, ca i xas eco nô mi cas, ou
dos tí tu los pú bli cos fe de ra is, es ta du a is
e mu ni ci pa is, de acor do com me to do lo -
gia a ser apro va da pe lo Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal” (art. 1º).

Me di an te aná li se per func tó ria
do men ci o na do dis po si ti vo, for ço so
re co nhe cer que a Ta xa Re fe ren ci al
não re pre sen ta ape nas a atu a li za ção
da mo e da cor ro í da pe la in fla ção, po is
tem seu cál cu lo atre la do à re mu ne ra -
ção men sal mé dia lí qui da de im pos tos 
e de di ver sos de pó si tos ban cá ri os, ou
se ja, seu ín di ce é ba se a do no cus to
da cap ta ção de mo e da no mer ca do.

Assim, in sub sis ten te a te se de
que a re fe ri da ta xa re pre sen ta ria ape -
nas a cor ro são mo ne tá ria im pingi da
pe lo au men to ge ral dos pre ços, po is
fla gran te sua ca rac te rís ti ca de ta xa re -
mu ne ra tó ria. 

Acerca deste posicionamento,

colhe-se o seguinte julgado do Supe-

rior Tri bu nal de Justiça:

“Co mer ci al — Ta xa Re fe ren ci al 
(TR) ina pli cá vel — Cor re ção mo ne- tá -
ria pe lo INPC.

“I — A ju ris pru dên cia do STJ
pa ci fi cou en ten di men to no sen ti do de
que o in de xa dor ade qua do pa ra cor ri -
gir va lo res é o INPC do IBGE.

“II — O mes mo di re i to pre to ri a no
não ad mi te a ta xa re fe ren ci al (TR), co -
mo ín di ce de re a jus te do po der re al da
mo e da, sen do cer to que es te de ve ce -
der lu gar em prol do ín di ce de pre ços.

“III — Recurso conhecido e

parcialmente provido” (REsp n.

46.372—SP, Min. Waldemar Zveiter,

julgado em 2/5/95).

Ain da, des ta Cor te:
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“A Taxa Referencial (TR), refle-

tindo as variações do custo primário da

captação dos depósitos a prazo fixo,

não pode servir de índice de correção

do valor real da moeda, afetado pela

inflação (ADIn n. 493-0—STF)” (REsp

n. 126047/MG, Min. Mil ton Luiz Pereira, 

julgado em 26/10/99, DJU de 17/12/99,

pág. 324).

E, do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, ex trai-se ares to do jul ga men to da
men ci o na da ADIn n. 493-0—STF, da
la vra do Mi nis tro Mo re i ra Alves:

“Se ria a TR ín di ce de cor re ção
mo ne tá ria, e, por tan to, ín di ce de des-
va lo ri za ção da mo e da, se ine quivo ca -
men te es sa ta xa mé dia pon de ra da da
re mu ne ra ção dos CDB/RDB com o ex -
pur go de 2% fos se cons ti tu í da ape nas
do va lor cor respon den te à des va lo ri za -
ção es pe ra da da mo e da em vir tu de da
in fla ção. Em se tra tan do, po rém, de ta -
xa de re mu ne ra ção de tí tu los pa ra efe i -
tos de cap ta ção de re cur sos por par te
de en ti da des fi nan ce i ras, is so não ocor -
re por ca u sa dos di ver sos fa to res que
in flu em na fi xa ção do cus to do di nhe i ro
a ser cap ta do. Bem o de mons tra o Pa -
re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú -
bli ca:

‘A de mons trar que a TR não
cons ti tui ín di ce ne u tro de atu a li za ção
da mo e da, bas ta com pa rá-la com os
prin ci pa is ín di ces de pre ços do mer ca -
do, no pe río do de fe ve re i ro a de zem -
bro de 1991. A TR re gis tra ín di ces
acen tu a da men te dis cre pan tes em to -
dos os me ses, sen do me no res até ou -
tu bro e bas tan te su pe ri o res em no -
vem bro e de zem bro (Ane xo 2).

‘Ade ma is, é ine gá vel que o de -
pó si to a pra zo fi xo, co mo pro du to do
mer ca do fi nan ce i ro, en fren ta a con -
cor rên cia de ou tras apli ca ções, de

mo do que, pa ra tor nar-se atra ti vo, pro -
cu ra si na li zar com ta xas de cap ta ção
que ga ran tam a re po si ção da  ex pec -
ta ti va de in fla ção no pe río do, além de
uma re mu ne ra ção re al, após de du zi -
dos os im pos tos (...)’ (fls. 298/299). 

“(...)

“Ora, co mo bem de mons tra o
pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re -
pú bli ca, não é is so o que ocor re com
Ta xa Re fe ren ci al (TR), que não é o ín -
di ce de de ter mi na ção do va lor de tro ca
da mo e da, mas, ao con trá rio, ín di ce
que ex pri me a ta xa mé dia pon de ra da
do cus to da cap ta ção da mo e da por
en ti da des fi nan ce i ras pa ra sua pos te-
ri or apli ca ção por es tas. A va ri a ção dos 
va lo res das ta xas des se cus to pre fi xa -
dos por es sas en ti da des de cor re de fa -
to res eco nô mi cos vá ri os, in clu si ve pe -
cu li a res a ca da uma de las (as sim, sua
ne ces si da de de li qui dez) ou co muns a
to das (co mo, por exem plo, a con cor -
rên cia com ou tras fon tes de cap ta ção
de di nhe i ro, a po lí ti ca de ju ros ado ta da 
pe lo Ban co Cen tral, a ma i or ou me -
nor ofer ta de mo e da), e fa to res es ses
que na da têm que ver com o va lor de
tro ca da mo e da, mas, sim — o que é di -
ver so —, com o cus to da cap ta ção des -
ta. Na for ma ção des se cus to, não en tra
se quer a des va lo ri za ção da mo e da (sua 
per da de va lor de tro ca), que é a já
ocor ri da, mas — o que é ex pec ta ti va
com os ris cos de um ver da de i ro jo go
— a pre vi são da des va lo ri za ção da
mo e da que po de rá ocor rer. 

“(...)

“Não é, po is, a Ta xa Re fe ren ci al 
ín di ce de atu a li za ção mo ne tá ria, ra -
zão por que não há ne ces si da de de se 
exa mi nar a ques tão de sa ber se as
nor mas que al te ram ín di ce de cor re ção 
mo ne tá ria se apli cam ime di a ta men te,
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al can çan do, po is, as pres ta ções fu tu-
ras de con tra tos ce le bra dos no pas-
sa do” (ADIn n. 493-0, jul ga da em
25/6/1992, DJU de 4/9/92, pág. 14089, 
RTJ vol. 143-03, pág. 724).

Tam bém va le men ci o nar elu ci -
da ti vo pre ce den te des te Tri bu nal de
Jus ti ça, da la vra do Des. Pe dro Ma-
no el Abreu:

“A TR re tra ta as os ci la ções do
cus to pri má rio de cap ta ção dos de pó -
si tos a pra zo fi xo no mer ca do fi nan ce i -
ro; não a des va lo ri za ção da mo e da.
Por ser re mu ne ra ção de ca pi tal — ju -
ros, é in ser ví vel co mo fa tor de cor re -
ção mo ne tá ria e con fli ta com o sis te -
ma de pro te ção ao con su mi dor.

“A cláu su la que a pre ve ja é nu -
la, por que abu si va, ge ra do ra de en ri -
que ci men to sem ca u sa. De i xar a ma té -
ria ao in te i ro sa bor de uma ilu só ria
au to no mia da von ta de se ria as sen tir
que os pac tu an tes — no tada men te o
ma is for te — pu des sem, por es ti pu la -
ção, con tra tu al, al te rar con tra tu al men -
te a ver da de dos fa tos, trans mu tan do
em cor re ção mo ne tá ria o que é re mu -
ne ra ção de ca pi tal” (EI n. 01.002056-0, 
de Cri ci ú ma, jul ga da em 11/4/2001).  

Nes se mes mo nor te:

“TR. Pac tu a ção. Impos si bi li da-
de. Incons ti tu ci o na li da de e ile ga li da de. 

“O en ten di men to de que a Ta xa 
Re fe ren ci al se ria ad mis sí vel apre-
sen ta-se con tra di tó rio, po is, se o fun-
da men to pa ra o re co nhe ci men to da
in cons ti tu ci o na li da de da Ta xa Re fe-
ren ci al co mo ín di ce de cor re ção mo -
ne tá ria é o fa to de o mes mo ge rar um
bis in iden por que re mu ne ra, tam-
bém, o ca pi tal, não ve jo co mo a es ti-
pu la ção, di ta vo lun tá ria, en tre a ins ti-
tu i ção fi nan ce i ra e o cli en te pos sa
afas tar es sa ca rac te rís ti ca.

“Ora, o pac ta sunt ser van da
não po de ar car o prin cí pio da le ga li da -
de. E is so ocor re ria se se ad mi tis se
que as par tes acor das sem cláu su las
re co nhe ci das co mo in cons tit u ci o na is ou 
ile ga is por de ter mi na ção do Co de con,
pe lo Có di go Ci vil e ou tros di plo mas”
(Ap. Cív. n. 96.000848-9, de Trom bu -
do Cen tral, Des. Car los Pru dên cio, jul -
ga da em 22/6/99).

Isso pos to, não há fa lar que a
Ta xa Re fe ren ci al é su ce dâ nea da cor -
re ção mo ne tá ria.

Ne ces sá rio, ave ri guar, nes se
mo men to, a pre va lên cia da cláu su la
con tra tu al que pre ve ja a apli ca ção da
TR co mo fa tor de cor re ção mo ne tá ria
nos con tra tos ban cá ri os.

É en ten di men to ma jo ri tá rio na
dou tri na e ju ris pru dên cia a pos si bi li da -
de de apli ca ção do Có di go de De fe sa
do Con su mi dor aos con tra tos ban cá -
ri os, de ven do ser ex pun gi das des tes
as cláu su las que pre ve jam prá ti cas
abu si vas ao con su mi dor.

Esse pro te ci o nis mo es ta tal, que
foi in se ri do no sis te ma ju rí di co bra si le i ro 
pe la Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 (art.
5º, inc. XXXII) e na or dem in fra consti tu -
ci o nal pe la Lei n. 8.078/90 (CDC), de ve
ser en ca ra do co mo ins tru men to de res -
guar do dos in te res ses do con sumi dor,
par te hi pos su fi ci en te na re la ção de con -
su mo.

Jus ti fi ca-se, as sim, a in ter ven-
ção do Esta do na au to no mia da von ta -
de, eis que, com as mo di fi ca ções im -
pos tas pe la so ci e da de ca pi ta lis ta de
mas sa, ca be ao con su mi dor ape nas
ade rir ou não aos con tra tos que lhe
são ofe re ci dos, sem que pos sa opi nar
acer ca de seu con te ú do, mu i tas ve zes, 
abu si vo.
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Ca so as par tes pac tu em cláu-
su la que de ter mi ne a apli ca ção da TR
co mo ín di ce de cor re ção mo netá ria em 
con tra to ban cá rio, es ta de ve ser ex -
pun gi da do pac to, po is nu la de ple no
di re i to, por for ça do in ci so IV do art. 51
do CDC, in ver bis:

“São nu las de ple no di re i to, en -
tre ou tras, as cláu su las con tra tu a is re -
la ti vas ao for ne ci men to de pro du tos e
ser vi ços que:

“(...)

“IV — es ta be le çam obri ga ções
con si de ra das iní quas, abu si vas, que
co lo quem o con su mi dor em desvan ta -
gem exa ge ra da, ou se jam incom pa tí -
ve is com a boa-fé ou a eqüida de”.

Cor re ta, des sa for ma, a de ci são 
que de cla rou a nu li da de da cláu su la
que pre via a in ci dên cia da Ta xa Re fe -
ren ci al co mo fa tor de cor re ção mo ne -

tá ria, im pon do-se a pre va lên cia do vo -
to ven ce dor.

III — De ci são

Do ex pos to, ne ga-se pro vi men -
to aos em bar gos in frin gen tes, man ten -
do inal te ra do o acór dão em bar ga do.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Sér gio Pa la di no, Trin da de
dos San tos, Ma ria do Ro cio San ta Rit -
ta, e, com vo to ven ci do, o Exmo. Des.
Cláu dio Bar re to Du tra.

Florianópolis, 9 de maio de 2001.

Pe dro Ma no el Abreu,

Pre si den te;

Sil ve i ra Len zi,

Re la tor.
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HABEAS CORPUS

HA BEAS COR PUS N. 2001.010779-1, DE JOINVILLE

Re la tor: Des. Jaime Ramos

Ha beas cor pus. Narcotráfico e porte ilegal de armas. Falta de
homologação do auto de prisão em fla grante. Nulidade inexistente.
Excesso de prazo. Exame de dependência toxicológica. Princípio da
razoabilidade. Ordem denegada.

“O juiz não está obrigado a proferir de ofício decisão
mantendo a prisão em fla grante” (STJ — RHC n. 2.728-2/SC, rel.
Min. Costa Lima, DJU de 31/5/93).

O exame de dependência toxicológica pode ser determinado
em qualquer fase do processo es pe cial previsto na Lei n. 6.368/76,
não se considerando inversão da ordem probatória a sua realização
pos te rior à oitiva das testemunhas, ainda que seja recomendável a
abertura do incidente logo após o interrogatório.

Encerrada a instrução, considera-se justificado o excesso de

prazo para a ultimação do feito, se para a sentença aguarda-se

apenas a realização do exame já aprazado, de dependência

toxicológica, de interesse da defesa, que dele não poderá valer-se

para alegar constrangimento ilegal, ainda mais em face da

contagem em dobro dos prazos processuais, nos termos do art. 35 da

Lei n. 6.368/76, com alteração introduzida pelo art. 10 da Lei n.

8.072/90.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Ha beas Cor pus n.
2001.010779-1, da comarca de Join-
ville (2ª Vara Crim i nal), em que é
impetrante Vanio José Corrêa Viana,

sendo paciente Adécio Rogério de
Souza:

ACORDAM, em Câmara de
Férias, por votação unânime, denegar a 
ordem.
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Cuida-se de ha beas cor pus
impetrado pelo Dr. Vanio José Corrêa
Viana em fa vor de Adécio Rogério de
Souza, relatando que o paciente foi
preso em fla grante no dia 10/11/00,
com auto encaminhado ao Juízo em
16/11/00, dando-o como incurso no
delito do art. 12 da Lei n. 6.368/76,
sendo a denúncia recebida em
22/11/00 e realizado o interrogatório
no dia 29/11/00.

Ale ga que, até a da ta da im pe-

tra ção, não fo ra ho mo lo ga do o au to de

pri são em fla gran te, e que o pa ci en te,

em seu in ter ro ga tó rio, de cla rou-se vi-

ci a do na subs tân cia en tor pe cen te

“crack”, con tu do não foi de ter mi na da a

re a li za ção do de vi do exa me de de pen- 

dên cia to xi co ló gi ca, trans cor ren do nor -

mal men te a ins tru ção pro ces su al,

quan do en tão o re pre sen tan te do Mi -

nis té rio Pú bli co apre sen tou ra zões fi -

na is, re que ren do a con de na ção do pa -

ci en te nas san ções do art. 12 da Lei n.

6.368/76 e art. 10, ca put, da Lei n.

9.437/97. Re la ta que a de fe sa, por sua 

vez, ale gou a nu li da de do pro ces so e

cer ce a men to de de fe sa em fa ce da

não-re a li za ção do exa me de de pen-

dên cia, im pos si bi li tan do a pro la ção da

sen ten ça, re que ren do a li ber da de do

acu sa do pe lo cons tran gi men to ile gal,

quan do en tão o Ma gis tra do de termi -

nou a re a li za ção do exa me, apra zado

pa ra o dia 29/8/01.

Sus ten ta que a si tu a ção apre-

sen ta da ca rac te ri za in ver são da or dem 

pro ces su al na pro du ção de pro vas,

cer ce a men to de de fe sa e cons tran gi-

men to ile gal pe lo ex ces so de pra zo na

for ma ção da cul pa, eis que o pa ci en te

en con tra-se se gre ga do há ma is de 211 

di as até a da ta da im pe tra ção, res sal-

tan do que es te é pri má rio, de bons an-

te ce den tes, e pos sui re si dên cia fi xa no

dis tri to da cul pa e tra ba lho lí ci to e co -

nhe ci do.

A li mi nar pos tu la da foi in de fe ri -
da pe lo dou to re la tor ori gi ná rio, pe lo
des pa cho de fls. 218/220 dos au tos.

A autoridade apontada como
coatora informou que o paciente foi
preso em fla grante no dia 10/11/00, na 
posse de 14 papelotes de crack e 10
gramas de crack na forma de pedra,
além de uma bucha de cocaína, uma
espingarda Win ches ter cal i bre 12,
uma espingarda cal i bre 22, dois
revólveres cal i bre 38, duas armas de
brinquedo e vários cartuchos de cali-
bres diferentes; que foi denunciado em 
20/11/00, juntamente com mais cinco
pessoas, por infração ao art. 12, ca-
put, e art. 14, ambos da Lei n. 6.368/76,
art. 10, ca put, da Lei n. 9.437/97, e art.
218 do Código Pe nal, c/c art. 69 do
mesmo co dex; que a denúncia foi
recebida em 22/11/00 e o interrogatório
realizou-se em 29/11/00; que indeferiu
pedido de liberdade provisória em
19/12/00; que no dia 11/1/01 foram
inquiridas duas testemunhas da
acusação e uma da defesa; que, após
apresentadas as alegações finais
pelas par tes, na fase do art. 502 do
CPP, determinou a realização do exa-
me de dependência toxicológica,
aprazado para o dia 28/8/01; e, por fim, 
que não houve a homologação do fla -
grante, apesar de regularmente per-
feito.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça opi nou pe la con ces são da or -
dem.

É o re la tó rio.

Ab in itio, cumpre salientar que
a alegada ausência de homologação
do auto de prisão em fla grante não
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induz a qualquer nulidade do feito,
porquanto faz parte, ainda, do proce-
dimento in quis i to rial, meramente ad-
ministrativo, visando à obtenção de
elementos suficientes à instauração
da ação pe nal, e que não tem o con-
dão de acoimar de nulidade a fase ju -
di cial.

Nesse sentido, já decidiu este
Tri bu nal: “O recebimento da denúncia
supre qualquer irregularidade ou
even tual nulidade do auto de prisão
em fla grante, a qual, caso existente,
não faz eco na ação pe nal instaurada” 
(HC n. 11.654, de Jaraguá do Sul, rel.
Des. Solon d’Eça Neves, DJ de
26/7/94).

Ou ainda:

“Eventuais irregularidades cons-
tatadas no auto de prisão em fla grante 
não possuem o condão de anular a
ação pe nal dele originada, ficando
superadas com o recebimento da
denúncia” (Ap. Crim. n. 99.001498-3,
de Balneário Camboriú, rel. Des.
Paulo Gallotti, DJ de 10/6/99).

Ademais, é pacífico o enten-
dimento de que o juiz não está obriga- 
do a fundamentar o despacho de ho-
mologação da prisão em fla grante,
consoante entendimento do Sup remo
Tri bu nal Fed eral:

“O juiz não está obrigado a
proferir despacho de manutenção da
prisão em fla grante. Não se aplica ao
caso o parágrafo único do art. 310 do
CPP” (RT 627/358).

A jurisprudência desta casa
não destoa:

“Ha beas cor pus — Prisão em
f la grante — Homologação não
fundamentada — Desnecessidade. 

“A homologação do fla grante
não precisa ser fundamentada. A
fundamentação somente é necessária 
quando, pedida, é negada a liberdade

provisória” (HC n. 11.081, de Itupo-
ranga, rel. Des. José Roberge, DJ de
9/9/93).

“Ha beas cor pus — Ausência de 
fundamentação no despacho de ho-
mologação do fla grante — Irrele-
vância — Processo concluso para
sentença — Constrangimento ilegal
inexistente — Ordem denegada” (HC
n. 00.013640-9, de Palhoça, rel. Des.
Álvaro Wandelli, DJ de 29/9/00).

Ainda, e para colocar uma pá
de cal sobre o tema, o seguinte julga-
do do Su pe rior Tri bu nal de Justiça
proferido no Recurso de Ha beas Cor -
pus n. 2.728-2, oriundo deste Estado
da Federação, cuja ementa consigna
que “O juiz não está obrigado a
proferir de ofício decisão mantendo a
prisão em fla grante” (rel. Min. Costa
Lima, DJU de 31/5/93).

No to can te à ale ga da in ver são
da or dem pro ces su al na pro du ção de
pro vas e cer ce a men to de de fe sa pe la
se rô dia re a li za ção do de vi do exa me
de de pen dên cia to xi co ló gi ca, tal ar gu -
men ta ção evi den te men te não po de
pros pe rar, por quan to é con sa bi do que 
re fe ri do exa me po de ser pro du zi do, a
qual quer tem po, no de cur so do pra zo,
sem sus pen der o cur so do pro ces so,
eis que se rá uti li za do so men te no mo -
men to da pro la ção de even tu al sen -
ten ça con de na tó ria, quan do se po de -
rá ad mi tir a re du ção ou a isen ção da
pe na.

A delonga na instrução proces-
sual ocorreu em face da determinação 
da realização de exame de depen-
dência toxicológica, por ter o acusado, 
ao ser interrogado, declarado ser
viciado em substância entorpecente,
evidenciando, pois, que a demora na
tramitação do feito decorreu da neces- 
sidade de realização do mencionado
exame, de interesse do próprio pa-
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ciente e cuja falta pode ensejar nulida- 
de, não obstante ainda o fato de que a 
defesa, ciente de tais circunstâncias,
veio somente em suas razões finais
alegar a ausência do aludido exame,
não podendo, pois, a culpa recair ex-
clusivamente sobre o Judiciário.

Ademais, deve-se considerar
que, tratando-se de prazo para a
conclusão do feito, vige o princípio da
razoabilidade, e even tual excesso não 
há de ser interpretado com rigidez e
inflexibilidade, e sim adequado às
peculiaridades do caso concreto
trazido à apreciação.

Nesse sentido já decidiu o Su -
pe rior Tri bu nal de Justiça:

“HC — Direito processual pe nal
— Processo — Excesso de prazo. O
Direito, como fato cul tural, é fenômeno
histórico. As normas jurídicas devem
ser interpretadas consoante o signifi-
cado dos acontecimentos, que, por
sua vez, constituem a causa da rela-
ção jurídica. O Código de Processo
Pe nal data do início da década de 40.
O país mudou sensivelmente. A com-
plexidade da conclusão dos inquéritos
policiais e a dificuldade da instrução
crim i nal são cada vez maiores. O
prazo de conclusão não pode resultar
de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o excesso 
de prazo. O discurso ju di cial não é
simples raciocínio de lógica for mal”
(HC n. 4.664 MA, rel. Min. Luiz Vicente
Cernicchiaro,  6ª Turma, DJ de
26/5/97).

Idêntica é a posição deste So-
dalício:

“Os prazos para a instrução
crim i nal não devem ser computados
com radicalismo, pois, dependendo
das c i rcunstâncias,  o  excesso
verificado não deve redundar na
soltura daqueles que merecem estar

presos, mas em acurada atenção à
celeridade processual” (JC 66/441).

Assim, diante da si tuação
explanada, não há constrangimento
ilegal a ser sanado pela via eleita, eis
que o alegado excesso de prazo, já
superado pelo encerramento da
instrução processual (Súmula 52 do
STJ), é justificável, haja vista que o
paciente, ao declarar-se viciado,
tornou compulsória a realização de
exame de dependência toxicológica,
por força do art. 22, § 5º, da Lei n.
6.368/76.

A respeito, apanha-se desta
Corte:

“Se a demora na instrução do
processo é debi tada ao exame
toxicológico a que foi submetido o
paciente, porque se disse viciado, não 
se pode admitir como excesso de
prazo a falta de sentença, pois o
decurso de prazo ocorreu no seu
próprio interesse” (JC 59/245).

Ainda:

“Excesso de prazo para o
término da instrução. Realização de
exame de dependência toxicológica
justificando o compreensível atraso.
Constrangimento ilegal inexistente.

‘Os prazos para a instrução
crim i nal não devem ser computados
com radicalismo, pois, dependendo
das circunstâncias e das peculiari-
dades do caso concreto, o seu não
cumprimento não deve redundar na
soltura daqueles que merecem estar
presos, mas em maior atenção do juiz
processante quanto à celeridade
processual’ (JC 66/441)" (HC n.
98.000617-1, de Joinville, rel. Des.
Álvaro Wandelli, DJ de 19/3/98).

É copiosa a orientação juris-
prudencial, in clu sive desta Corte,
acerca da inexistência de constran-
gimento ilegal, e da necessidade de
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prorrogar os prazos para a ultimação
do processo, quando o feito aguarda
somente a perícia da dependência
toxicológica para ser sentenciado:

“A necessidade de realização
do exame de dependência física —
circunstância que pode resultar em
tratamento mais benigno aos
acusados — faz por elastecer os
prazos de conclusão do processo (Lei
n. 6.368/76, art. 23, § 1º)” (TRF da 4ª
Região — HC n. 94.04.40073, relatora 
Juíza El len Gracie Northfleet, em
6/9/94, DJU de 21/9/94, pág. 52.775).

“Tendo sido o paciente denun-
ciado como incurso nas sanções do
art. 12 da Lei n. 6.368/76 e tendo a
defesa, no curso da ação pe nal,
requerido a realização de exame de
dependência toxicológica, sobrestan-
do o andamento nor mal do feito, é
inadmissível à luz da boa técnica
processual vir a alegar a ocorrência
de excesso de prazo ou constran-
gimento ilegal a que dera causa, não
lhe beneficiando em nada o incidente” 
(RT 301/260).

“Não constitui constrangimento 
ilegal o excesso de prazo na realiza-
ção dos exames de dependência toxi-
cológica, sendo aceitável e tolerável
em face das justificadas dificuldades
que a burocracia estatal não conse-
gue re mover” (TJRJ — HC n. 5.977,
rel. Des. Braga Land).

“Excesso de prazo para o
encerramento da instrução crim i nal.
Feito que aguarda tão-somente a
confecção do exame de dependência
toxicológica do paciente. Laudo
requerido pela sua defesa e que
poderá ser utilizado em seu fa vor.
Coação ilegal inexistente. Ordem
denegada” (HC n. 00.017857-8, de
Joaçaba, rel. Des. Jorge Mussi, DJ de
24/11/00).

Por outro lado, os prazos esta-
belecidos na Lei n. 6.368/76 para a
realização dos atos processuais são
por demais exíguos, não atentando
para a coexistência de inúmeros
processos de réu preso em tramitação 
nas comarcas; para a necessidade
quase sempre presente, em feitos
dessa natureza, da realização do
exame de dependência toxicológica,
que demanda o ingresso na fila de
espera do Hos pi tal de Custódia e
Tratamento, dado o seu reduzido qua- 
dro de peritos; para a movimentação
do processo em cartório, com os atos
de expediente e as intimações de
advogados, par tes e testemunhas;
para a obrigação do juiz de despachar
e decidir fundamentadamente, o que
exige prazo razoável para o conven-
cimento e a elaboração. Sem contar
os reveses que alguns processos
tomam, quando uma ou outra teste-
munha não é encontrada; quando
determinado ato não se realiza por
algum motivo normalmente alheio à
vontade do julgador ou de seus
auxiliares; quando há necessidade de
expedição de cartas precatórias
inquiritórias; quando os fatos e a
prova são complexos; quando há mais 
de um réu, com nuanças distintas na
conduta, na elaboração da defesa e
na coleta da prova.

Todas essas circunstâncias
impõem o reconhecimento de que os
prazos para a instrução do feito
devem ter suficiente elasticidade, que
permita a coleta da boa prova, a fim de 
servir ao convencimento do magis-
trado, e para que os atos processuais
não venham a ser atropelados pela
exigüidade do tempo, às vezes com
prejuízo para uma ou para ambas as
par tes.
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Nesse contexto, os prazos es-

tabelecidos em lei não podem ser

interpretados com rigidez e inflexibili-

dade. Há de sublimar o princípio da

razoabilidade, de que fala Damásio E. 

de Je sus, na sua obra Lei Antitóxicos

Anotada (4ª ed., São Paulo, Saraiva,

1999, pág. 167):

“A jurisprudência se orienta no

sentido de não considerar rigidamente 

a soma dos dias para a consideração

do excesso de prazo para o encerra-

mento da instrução crim i nal, admitin-

do um juízo de razoabilidade em face

da dificuldade da matéria, número de

réus etc. Neste sentido: STJ, RSTJ

30:96”.

Ainda nessa trilha, há que se

acrescentar que o atual Código de

Processo Pe nal (Decreto-Lei n. 3.689, 

de 3/10/41), a par das várias altera-

ções sofridas nos últimos anos, tem

praticamente sessenta anos, portanto

inserido dentro de contexto so cial

deveras distinto do atual. Mesmo

assim, extrai-se do seu art. 403 que “A 

demora determinada por doença do

réu ou do defensor, ou outro motivo

de força maior, não será computada

nos prazos fixados no art. 401”, reve-

lando, pois, que nesses casos deve-se 

atentar para as peculiaridades do

caso concreto e dificuldades inerentes 

ao julgamento do feito, como as acima 

especificadas.

Saliente-se que o Código de

Processo Pe nal Militar (Decreto-Lei n.

1.002, de 21/10/69), apesar de ter en-

trado em vigor há trinta anos, ao tratar

do procedimento ordinário, prevê em

seu art. 390 os prazos de 50 e 90 dias

para a conclusão da instrução crim i nal

estando o acusado preso ou solto,

respectivamente, contados da data do

recebimento da denúncia. Contudo, no 

§ 1º do referido dispositivo, sabia-

mente determina que “Não será com-

putada naqueles prazos a demora

determinada por doença do acusado

ou defensor, por questão prej u di cial

ou por outro motivo de força maior

justificado pelo au di tor, in clu sive a

inquirição de testemunhas por preca-

tória ou a realização de exames

periciais ou outras diligências neces-

sárias à instrução crim i nal, dentro dos

respectivos prazos”.

Destarte, se o próprio Código de 

Processo Pe nal dispõe que “A lei

processual pe nal admitirá interpreta-

ção extensiva e a aplicação analógica,

bem como o suplemento dos princípios 

gerais de direito”, conforme seu art. 3º,

poder-se-ia invocar, ao menos para

ilustrar a necessidade de adaptação

das atuais normas processuais penais

à nova e conturbada realidade so cial

vigente, bem como para reforçar a

interpretação do mencionado art. 403

do CPC, aquele dispositivo perten-

cente ao co dex processual castrense.

Ante o exposto, denega-se a

ordem.

Participou do julgamento, com

voto vencedor, o Exmo. Sr. Des. Nel -

son Schaefer Mar tins. Lavrou parecer, 

pela douta Procuradoria-Geral de

Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Moacyr de

Moraes Lima Filho.

Florianópolis, 18 de julho de 2001.

Alci des Agui ar,

Pre si den te com vo to;

Ja i me Ra mos,

Re la tor.
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HA BEAS COR PUS N. 2001.011581-6, DA CAP I TAL

Re la tor: Des. Jaime Ramos

Ha beas cor pus. Excesso de prazo. Processo sentenciado.
Súmula 52 do STJ. Roubos duplamente qualificados e prevaricação.
Policiais militares. Pretensão de recorrer em liberdade. Art. 527 do
CPPM e art. 594 do CPP. Pressupostos da prisão preventiva
presentes. Ordem denegada.

Encerrada a instrução processual, com a prolação da
sentença condenatória, não se configura o alegado constrangimento 
ilegal por excesso de prazo, consoante orienta a Súmula 52 do
colendo STJ.

Ainda presentes, quando da entrega da prestação

jurisdicional, os pressupostos da prisão preventiva, não há como

conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mormente

quando respondeu ao processo segregado.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Ha beas Cor pus n.
2001.011581-6, da comarca da Cap i -
tal (Au di to ria Militar), em que é impe-
trante Adolpho Magalhães Júnior,
sendo pacientes Ricardo Tavares e
Jailson Mar tins:

ACORDAM, em Câmara de
Férias, por votação unânime, denegar
a ordem.

Cuida-se de ha beas cor pus
impetrado pelo Dr. Adolpho Magalhães 
Júnior em fa vor de Ricardo Tavares e
Jailson Mar tins, alegando que os
pacientes, componentes do grupo de
14 policiais denominados “os doze
apóstolos”, encontram-se em evidente
constrangimento ilegal, porquanto
presos preventivamente há mais de
365 dias até a data da impetração por
ordem do MM. Juiz Au di tor da Justiça
Militar Estadual.

Relata que os pacientes tiveram 
negado um writ an te rior, mesmo es-
tando nitidamente superado o prazo
de 50 dias para o encerramento da
instrução crim i nal, previsto no art. 390
do Código de Processo Pe nal Militar.
Sustenta que, no remédio heróico
precedente, a denegação da ordem
foi fundamentada na assertiva de que
o excesso de prazo decorreu da
complexidade da causa, sendo a
prisão dos pacientes considerada
“útil”, tendo em conta a quantidade de
pena prevista para os delitos que lhes
foram imputados. Finalmente, que os
pacientes, já julgados, aguardam o
julgamento do apelo interposto.

Aduz o impetrante que os pa-
cientes foram condenados em apenas 
um dos delitos que lhes foram irroga-
dos, revelando que a prisão não é
mais “útil”, sendo cabível, pois, a con-
cessão da liberdade provisória aos
pacientes, que se mantêm nas fileiras
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da Polícia Militar, possuem família
constituída, residência própria, bons
antecedentes e demonstram o sumo
interesse em manter-se à disposição
do Judiciário enquanto aguardam o
julgamento do apelo interposto, em
que pleiteiam sua absolvição.

Obser va que o apon ta do “cla -
mor pú bli co”, a jus ti fi car a ma nu ten -
ção de su as pri sões, en con tra-se sa -
tis fe i to an te a con de na ção de al guns
dos acu sa dos, mes mo con tra o seu
en ten di men to, no sen ti do de que “o
pen sa men to pú bli co não é fun da men -
to pa ra um de cre to con de na tó rio, mor -
men te a con si de rar-se ter si do fru to
da in ten sa di vul ga ção de sen vol vi da
pe la mí dia pro vo ca da e ori en ta da pe la 
acu sa ção, pa ra cri mes não exis ten -
tes” (fl. 4).

A au to ri da de im pe tra da in for -
mou que os pa ci en tes fo ram se gre ga -
dos em ra zão de pri são pre ven ti va de -
cre ta  da em fa ce de pe d i  do do
re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co
Mi li tar, após in ten sa in ves ti ga ção re a -
li za da pe lo Cen tro de Apo io a Inves ti -
ga ções da Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus -
t i  ça,  jun ta men te com o ser v i  ço
re ser va do da Po lí cia Mi li tar do Esta do
de San ta Ca ta ri na, cu jo te or da de ci -
são foi trans cri to. Acres cen tou que o
pa ci en te Ja il son Mar tins foi con de na -
do à pe na de 16 anos de re clu são, por 
in fra ção ao art. 242, § 2º, I e II, do
CPM, por três ve zes, e 9 me ses de
de ten ção, por in fra ção ao art. 319 do
CPM, am bos c/c art. 71, pa rá gra fo
úni co, do CP, en quan to o pa ci en te Ri -
car do Ta va res so freu re pri men da de
10 anos de re clu são, por in fra ção ao
art. 242, § 2º, I e II, por du as ve zes,
c/c art. 71, pa rá gra fo úni co, do CP,
con for me sen ten ça ane xa da. Sa li en -
tou, por fim, que o pro ces so en con -

tra-se aguar dan do con clu são do pra -
zo pa ra apre sen ta ção das ra zões e
con tra-ra zões das par tes.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça opi nou pe la de ne ga ção da or -
dem.

É o re la tó rio.

Ab in itio, cumpre rechaçar a
assertiva de excesso de prazo na
prisão cautelar dos pacientes, por-
quanto, tendo sido sentenciado o
feito, eventuais irregularidades no
tocante ao cumprimento dos prazos
para encerramento da instrução crim i -
nal encontram-se superadas, con-
forme orienta a Súmula 52 do colendo
Su pe rior Tri bu nal de Justiça: “Encer-
ra da a instrução crim i nal, fica supera-
da a alegação de constrangimento por 
excesso de prazo”.

Des tar te, en con tran do-se os
pa ci en tes ora re clu sos por for ça de
sen ten ça pe nal mi li tar con de na tó ria
re cor rí vel, não se po de ma is re sol ver
a ques tão do ex ces so de pra zo, mes -
mo por que, di an te das con de na ções
ir ro ga das, ca so man ti das as pe nas,
fal ta lon go pe río do a cum prir, eis que,
se gun do o art. 618 do CPPM, mis ter o
cum pri men to, no ca so, de no mí ni mo
me ta de da pe na pa ra a ob ten ção do li -
vra men to con di ci o nal.

Saliente-se que o Código de
Processo Pe nal Militar (Decreto-Lei n.
1.002, de 21/10/69), apesar de ter
entrado em vigor há trinta anos, ao
tratar do procedimento ordinário,
prevê em seu art. 390 os prazos de 50
e 90 dias para a conclusão da
instrução crim i nal estando o acusado
preso ou solto, respectivamente,
contados da data do recebimento da
denúncia. Contudo, no § 1º do referido 
dispositivo, sabiamente determina
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que “Não será computada naqueles
prazos a demora determinada por
doença do acusado ou defensor, por
questão prej u di cial ou por outro
motivo de força maior justificado pelo
au di tor, in clu sive a inquirição de
testemunhas por precatória ou a
realização de exames periciais ou
outras diligências necessárias à
inst rução cr im i  na l ,  dentro dos
respectivos prazos”, o que certamente 
foi observado quando da denegação
do writ an te rior, eis que o presente
caso fo i  cercado de inúmeros
incidentes, a par da sua complexidade 
e do elevado número de réus.

A li ber da de pro vi só ria es tá pre -
vis ta em do is ca sos no CPPM, em se us 
arts. 253 e 270, os qua is não têm re la -
ção com o ca so con cre to, po is tra tam
de sua con ces são após a pri são em
fla gran te, pre ven do o art. 271 do mes -
mo co dex que, ca so es te jam pre sen -
tes os pres su pos tos da pri são pre ven -
ti va (art. 255 do CPPM), tal be ne fí cio
de ve rá ser sus pen so.

A pro pó si to, a li ção de Már cio
Lu ís Chi la Fre yes le ben:

“Pa ra a con ces são da li ber da de
pro vi só ria é in dis pen sá vel que não es -
te jam pre sen tes os re qui si tos que au to -
ri zam a de cre ta ção da pri são pre ven ti -
va. É o que se de pre en de da dic ção do
art. 271 do CPPM: ‘a su per ve niên cia de 
qual quer dos mo ti vos re fe ri dos no art.
255 po de rá de ter mi nar a sus pen são da
li ber da de pro vi só ria, por des pa cho da
au to ri da de que a con ce deu, de ofí cio,
ou a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli -
co’. Se a su per ve niên cia dos mo ti vos
da pri são pre ven ti va au to ri zam a re vo -
ga ção da li ber da de, com ma is mo ti vos
ain da per mi ti rá o in de fe ri men to do be -
ne fí cio quan do es ti ve rem pre sen tes ao

tem po de sua con ces são. Não po de ria
ser ou tra a in ter pre ta ção, po is, sa bi da-
men te, a pri são pre ven ti va é me di da
que se con tra põe à li ber da de; lo go, pre -
sen tes os re qui si tos au to ri za ti vos da pri -
são pre ven ti va, ex clu í da es tá a possi bi -
li da de de li ber da de pro vi só ria do pre so
em fla gran te” (A Pri são Pro vi sória no
CPPM, Ed. Del Rey, 1997, págs.
104/105).

In ca su, o be ne fí cio al me ja do, vi -
san do ao di re i to dos pa ci en tes de ape -
lar em li ber da de, es tá pre vis to no art.
527 do CPPM, o qual re za: “O réu não
po de rá ape lar sem re co lher-se à pri são, 
sal vo se pri má rio e de bons an te ce den -
tes, re co nhe ci das ta is cir cuns tân ci as na 
sen ten ça con de na tó ria”, que é uma das 
ex ce ções ao efe i to sus pen si vo con ce di -
do à ape la ção in ter pos ta pe lo con de na -
do, pre vis tas no art. 533 do CPPM, ao
la do da apli ca ção de me di da de se gu -
ran ça e do sur sis.

Ocor re que, ape sar de apa ren-
te men te re co nhe ci das as cir cuns tân -
ci as fa vo rá ve is aos acu sa dos quan do
da sen ten ça a quo, é ine gá vel que res -
pon de ram ao pro ces so se gre ga dos an -
te a im pe ri o sa ne ces si da de da pri são
pre ven ti va de cre ta da, cu jo te or en con-
tra-se nos au tos e já foi an te ri or men te
apre ci a do por es ta Cor te, in clu si ve no
HC n. 00.014707-9, da Ca pi tal, on de fi -
gu rou co mo re la tor o emi nen te Des.
Fran cis co Bor ges.

Colhe-se da ementa do referido 
julgado:

“Ha be as cor pus. Pri são pre ven- 
ti va. Po li ci a is mi li ta res. CPP, art. 255,
alí ne as a, c, d e e. Re qui si tos de mons -
tra dos.

“Justifica-se a prisão preven-
tiva, que é medida urgente e neces-
sária às investigações, quando os
ilícitos imputados e as circunstâncias
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dos fatos são determinantes à carac-
terização de ofensa à ordem pública e 
aos princípios de hierarquia e dis-
ciplina, imprescindíveis à higidez de
qualquer organização militar, atin-
gidos pelo comportamento de agentes 
do Estado, cuja missão constitucional
é a defesa da sociedade, além de
causar insegurança na aplicação da
lei pe nal militar.

“Conforme a melhor doutrina
‘...o conceito de ordem pública não se
limita a prevenir a reprodução de fatos 
criminosos, mas também a acautelar
o meio so cial e a própria credibilidade
da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à
reação do meio ambiente à prática
delituosa’ (Mirabete).

“Ordem denegada” (DJ de
5/9/00).

Em caso semelhante, deste
Estado, o Su pe rior Tri bu nal de Justiça 
também considerou:

“Re cur so em ha be as cor pus.
Rou bo qua li fi ca do. Pri são pre ven ti va.
Po li ci al mi li tar. Pri ma ri e da de. Bons
an te ce den tes. Fun da men ta ção do de -
cre to pri si o nal. (...)

“2. Há de se considerar satis-
fatoriamente fundamentada a prisão
preventiva quando demonstrada a
presença dos pressupostos da cautelar
e dos motivos que autorizam a sua
decretação, como na espécie, em que
se fez considerações de ordem pública, 
que devia e deve ser assegurada,
gizando-se, sobretudo, a forma como
se deu o crime, aliada ao fato de ser o
paciente policial militar, pessoa na qual
a sociedade projeta sua expectativa de
segurança.

“3. As eventuais condições
pessoais favoráveis ao réu, tais como
primariedade, residência fixa, bons
antecedentes e profissão lícita, não
autorizam a revogação da prisão
preventiva, se existem outras que lhe
recomendam a custódia cautelar.

“4. Recurso improvido” (RHC n. 
9 .758/SC, re l .  Min.  Ham i l  ton
Carvalhido, DJU de 25/6/01).

Ora, evidente que, tendo res-
pondido todo o processo presos, não
há razões plausíveis para que, após a
sentença condenatória irrogada, os
pacientes possam aguardar em
liberdade o julgamento de even tual
apelo interposto, mormente consi-
derando o montante significativo da
pena aplicada.

A respeito, leciona Julio Fabbri- 
ni Mirabete:

“Não pode ser concedida a
liberdade provisória para apelar se o
réu já se encontrava preso preventi-
vamente ou em razão de fla grante ou
de pronúncia. Tais espécies de prisão,
em princípio, permanecem até o
trânsito em julgado da sentença
condenatória. Aliás, o art. 594 prevê o
‘recolhimento’ do réu à prisão, o que,
evidentemente, se refere àquele que
está solto. Além dis so, seria um
paradoxo possibilitar sua soltura após a
sobrevinda da sentença condenatória.
O juiz pode denegar a liberdade
provisória ainda que tenha sido
admitido na sentença o re gime inicial
semi-aberto, mas é incongruente a
decisão que não con cede a liberdade
provisória a réu condenado ao re gime
aberto” (Código de Processo Pe nal
Interpretado, 6ª ed., At las, pág. 758).

Nesse sentido, os seguintes
precedentes desta Corte:
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“Não po de ser con ce di da li ber-
da de pro vi só ria pa ra ape lar ao réu
que já se en con tra pre so em ra zão de
cus tó dia ca u te lar, pos to que su as
con se qüên ci as, em prin cí pio, per ma-
ne cem até o trân si to em jul ga do da
sen ten ça con de na tó r ia”  (HC n.
00.007480-2, de Cha pe có, rel. Des.
Ma u rí lio Mo re i ra Le i te, DJ de 22/5/00).

“Pro ces su al pe nal e cons ti tu ci o -
nal — Ha be as cor pus — Pri são —
Sen ten ça — Fun da men ta ção —
Ordem de ne ga da.

“Um dos efeitos da sentença
condenatória é a prisão. Nada justifi-
caria manter o réu preso du rante a
instrução e soltá-lo após a con-
denação” (HC n. 00.008416-6, de
Lauro Müller, rel. Des. Amaral e Silva,
DJ de 15/6/00).

Ainda:

“Pre ten são de ape lar em li ber-
da de. Impos si bi li da de. Pa ci en te que se
en con tra pre so em vir tu de de pri são em 
fla gran te du ran te to da a ins tru ção pro -
ces su al. Inviá vel a aná li se de ma téria
pro ba tó ria na via es tre i ta do writ. Ordem 
de ne ga da.

‘É ori en ta ção con so li da da no
STF que, se o réu es tá pre so — por
for ça de fla gran te ou pre ven ti va — ao
mo men to da sen ten ça con de na tó ria,
não se lhe apli ca o be ne fí cio do art.
594 do CPP’ (RT 639/379)” (HC n.
99.019383-7, de La ges, rel. Des. Ge -
né sio Nol li, DJ de 30/12/99).

Do co len do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça apa nha-se o re cen te jul ga -
do:

“Cons ti tu ci o nal. Pro ces su al pe -
nal. Sen ten ça con de na tó ria. Ape la -
ção. Prin cí pio da pre sun ção de ino -

cên cia: CF, art. 5º, LVII. Di re i to de
re cor rer em li ber da de. CPP, art. 594.
Ga ran tia não vi o la da.

“À luz da no va or dem cons ti tu -
ci o nal, que con sa gra no ca pí tu lo das
ga ran ti as in di vi du a is o prin cí pio da
pre sun ção de ino cên cia (CF, art. 5º,
LVII), a fa cul da de de re cor rer em li ber -
da de ob je ti van do a re for ma de sen ten -
ça pe nal con de na tó ria é a re gra, so -
men te im pon do-se o reco lhi men to
pro vi só rio do réu à prisão nas hi pó te -
ses em que en se ja a pri são pre ven ti -
va, na for ma ins cri ta no art. 312 do
CPP.

“Não tem di re i to de ape lar em li -
ber da de em fa ce de sen ten ça pe nal
con de na tó ria o réu que, pre so em fla -
gran te de li to, nes ta con di ção per ma-
ne ceu du ran te o cur so do pro ces so,
po is um dos efe i tos da sen ten ça con -
de na tó ria é ser o réu con ser va do na
pri são, ex vi do art. 393, I, do Có di go
de Pro ces so Pe nal.

“Recurso ordinário desprovido”
(RHC n. 9.676/RS, rel. Min. Vicente
Leal, DJU de 25/9/00).

Ante o exposto, denega-se a
ordem.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Nel -
son Scha e fer Mar tins. La vrou pa re cer, 
pe la dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus -
ti ça, o Exmo. Sr. Dr. Mo acyr de Mo ra es
Li ma Fi lho.

Florianópolis, 18 de julho de 2001.

Alci des Agui ar,

Pre si den te com vo to;

Ja i me Ra mos.

Re la tor.
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RECURSOS CRIMINAIS

RECURSO CRIM I NAL N. 01.010746-5, DE ITAPEMA

Re la tor: Des. Genésio Nolli

Recurso crim i nal. 

Hipótese não prevista na enumeração taxativa e exaustiva do
art. 581 do CPP. Interpretação analógica e extensiva (art. 3º, CPP)
do inciso V do art. 581 do Código de Processo Pe nal. 

Conhecimento do recurso que se impõe.

Recurso min is te rial objetivando a reforma da decisão que
concedeu ao recorrente prisão domiciliar sem as devidas cautelas
de lei.

 Recurso provido para cassar a decisão recorrida e

restabelecer, em sua plen i tude, o auto de prisão em fla grante.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Recurso Crim i nal n.
01.010746-5, da comarca de Itapema,
em que é recorrente a Justiça, por seu
Promotor, sendo recorrido José
Humberto Lud wig:

ACORDAM, em Primeira Câmara 
Crim i nal, por votação unânime, conhecer 
do recurso e dar-lhe provimento para
cassar a decisão recorrida.

Cus tas de lei.

Tra ta-se de re cur so em sen ti do
es tri to in ter pos to pe la Pro mo to ra de
Jus ti ça da co mar ca de Ita pe ma, com
fun da men to no ar ti go 581, in ci so IV,
do Có di go de Pro ces so Pe nal, in con -

for ma da com a de ci são pro fe ri da pe la
Ma gis tra da a quo que con ce deu o be -
ne fí cio da pri são do mi ci li ar ao re cor ri -
do Jo sé Hum ber to Lud wig, pre so em
fla gran te-de li to e de nun ci a do co mo in -
cur so nas san ções do ar ti go 121, ca -
put, c/c ar ti go 61, in ci so II, alí ne as a e
c, e ar ti go 129, ca put, c/c ar ti go 61, in -
ci so I, le tras a e c, am bos do Có di go
Pe nal.

Ale ga a re cor ren te, em sín te se,
que o re cor ri do per ma ne ceu in ter na do 
sob cus tó dia, no Hos pi tal San ta Inês,
em Bal neá rio Cam bo riú, em vir tu de
dos fe ri men tos que ocor re ram com o
aci den te, des de o dia do si nis tro —
12/3/2001 — até o dia 14/5/2001.
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Sus ten ta que a Ma gis tra da,
sem a pré via al ta mé di ca, sem a ou vi -
da do Mi nis té rio Pú bli co, sem a re qui -
si ção de va ga e sem anuên cia do Ju í -
zo de Di re i to da Co mar ca em que o
re cor ri do te ria que se re co lher à pri -
são, de ter mi nou o en ca mi nha men to
ao pre sí dio, e so li ci tou ao seu Di re tor
os cu i da dos apon ta dos pe lo Dr. Wal -
mor Artur Pa trí cio Jr. em de cla ra ção,
da ta da de 14/5/01, em que afir mou
que o acu sa do se en con tra va na ex -
pec ta ti va de al ta hos pi ta lar e, as sim,
es ta ri am jus ti fi ca dos os cu i da dos mé -
di cos que de ve ri am ser dis pen sa dos
ao re cor ri do, cu i da dos mé di cos em lo -
cal on de se lhe as se gu ras se am bi en te 
as sép ti co.

Aduz que o Admi nis tra dor do
Pre sí dio Re gi o nal de Ti ju cas, em res -
pos ta ao ofí cio en ca mi nha do pe la Ma -
gis tra da, co mu ni cou que aque le es ta -
be le ci men to pri si o nal não dis pu nha
de lo cal ade qua do bem co mo de pes -
so al es pe ci a li za do que pu des se ga -
ran tir ao acu sa do am bi en te e as sis -
tên cia pres cri tos pe lo mé di co que o
as sis ti ra.

Infor ma que a Ma gis tra da to -
man do co nhe ci men to da co mu ni ca -
ção do Di re tor do Pre sí dio no va men te
de ci diu, sem a pré via ou vi da do Mi nis -
té rio Pú bli co, de fe rir o pe di do da de fe -
sa pa ra con ce der a pri são do mi ci li ar
ao acu sa do, ao ar gu men to de que es -
te não te ria con di ção de per ma ne cer
no pre sí dio e de que, em ca so idên ti -
co, es ta Pro mo to ra de Jus ti ça foi fa vo -
rá vel à li ber da de pro vi só ria de ou tro
acu sa do, o que pro vo cou a ir re sig na -
ção do Mi nis té rio Pú bli co e da pró pria
so ci e da de.

Asse ve ra que o mé di co par ti cu -
lar do acu sa do, nos ter mos da “de cla -
ra ção” de fl. 266, não deu al ta hos pi ta -
lar ao acu sa do, mas, tão-so men te,
de cla rou que o re cor ri do se en con tra -
va em con di ções de al ta hos pi ta lar e
que, di an te da imi nên cia de ter de ir
pa ra o pre sí dio, acre di ta va que se ria
im pos sí vel de se dar o tra ta men to
ade qua do pa ra tan to.

Ates ta a re cor ren te que a in ter -
ven ção do Mi nis té rio Pú bli co é obri ga -
tó ria nas hi pó te ses de pri são: — pro vi -
só ria; ci vil; tem po rá ria; ou de fi ni ti va,
de pe di dos de li ber da de ou de mu dan -
ça de re gi me de cum pri men to de pe na 
apli ca da, cu jos pro ce di men tos se de -
sen vol vem sob a ga ran tia do con tra di -
tó rio e de vem cin gir-se ao prin cí pio do
de vi do pro ces so le gal, o que faz com
que o Órgão au tue a um só tem po co -
mo par te e fis cal da lei. Isso não foi
ob ser va do, mas, ao con trá rio, foi gra -
ve men te vi o la do pe la de ci são ob jur -
ga da.

Acres cen ta que a Ma gis tra da,
an tes de de ter mi nar o en ca mi nha -
men to do acu sa do ao Pre sí dio, não to -
mou as de vi das ca u te las co mo a de -
ter mi na ção pré via de pe rí cia mé di ca
ofi ci al; não fez a ne ces sá ria con sul ta
ao hos pi tal, acer ca de sua efe ti va al ta
hos pi ta lar; pré via con sul ta à ad mi nis -
tra ção do es ta be le ci men to pri si o nal,
pa ra re ce ber o réu, em es ta do de con -
va les cen ça; e, fi nal men te, sem a pré -
via con sul ta ao Ju iz-Cor re ge dor de
Pre sí dio ou das Exe cu ções Pe na is so -
bre a ade qua ção da pro vi dên cia.

Men ci o na que a pri são do mi ci li ar
do acu sa do afron ta a ga ran tia da or -
dem pú bli ca e a apli ca ção da lei pe nal, 
mor men te le van do-se em con si de ra -
ção as in for ma ções que a Ma gis tra da
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ob te ve em re la ção ao acu sa do, en -
quan to ele per ma ne ceu cus to di a do no 
hos pi tal.

Res sal ta que não foi es ta be le -
ci da ao re cor ri do qual quer res tri ção à
sua pri são do mi ci li ar, fa zen do com
que ele ti ves se um tra ta men to de uma 
pes soa que es tá no ple no exer cí cio de 
sua li ber da de e, ain da, pe lo sim ples
fa to de ele pre ci sar de um tra ta men to
es pe ci al, de ve ria per ma ne cer in ter na -
do no hos pi tal, on de ha ve ria mé di cos,
en fer me i ros e um am bi en te as sép ti co.

Re quer, afi nal, a re for ma da de -
ci são pa ra man ter o re cor ri do sob cus -
tó dia em es ta be le ci men to pri si o nal
ade qua do até o jul ga men to fi nal do
pro ces so.

Con tra-ar ra zo a do o re cur so pe -
la de fe sa do re cor ri do, ale gou es ta em 
pre li mi nar que o in con for mis mo afo ra -
do pe la re pre sen tan te do Mi nis té rio
Pú bli co não en con tra am pa ro na le -
gis la ção pro ces su al pe nal, sob o ar -
gu men to de que não se vis lum bra no
pre sen te qual quer das hi pó te ses pre -
vis tas no in ci so V do ar ti go 581 do Có -
di go de Pro ces so Pe nal.

Pe de, a fi nal, o não co nhe ci -
men to do re cur so in ter pos to.

Man ti da a de ci são, as cen de -
ram os au tos, e nes te se gun do grau
de ju ris di ção, a dou ta Pro cu ra do -
ria-Ge ral de Jus ti ça com vis ta dos au -
tos ma ni fes tou-se pe lo co nhe ci men to
e pro vi men to do re cur so pa ra cas sar a 
de ci são que con ce deu a pri são do mi -
ci li ar ao re cor ri do.

É o re la tó rio.

Não obs tan te a re pre sen tan te
do Mi nis té rio Pú bli co ao in ter por o seu 
re cur so em sen ti do es tri to te nha fun -
da men ta do a sua in ter po si ção no in ci -

so IV do ar ti go 581 do Có di go de Pro -
ces so Pe nal, que diz res pe i to à de ci -
são que pro nun ci ar ou im pro nun ci ar,
tem-se que, pe lo te or da fun da men ta -
ção das ra zões re cur sa is, a ir re sig na -
ção cin ge-se ao in ci so V do ar ti go re -
tro men ci o na do, e não con for me se
de no ta do in ci so men ci o na do na pe ti -
ção de in ter po si ção de re cur so, até
por que in ca su tra ta-se de pe di do pa ra 
cas sar de ci são que con ce deu ao re -
cor ri do li ber da de pro vi só ria. 

Assim sen do, im pen de, ini ci al -
men te, an tes de aden trar no mé ri to do
re cur so in ter pos to, ana li sar a pre li mi -
nar sus ci ta da pe la de fe sa do re cor ri do 
nas su as con tra-ra zões re cur sa is.

O ar ti go 581, in ci so V, do Có di -
go de Pro ces so Pe nal, pre vê:

“Ca be rá re cur so, no sen ti do es -
tri to, da de ci são, des pa cho ou sen ten -
ça:

“(...)

“V — que con ce der, ne gar, ar -
bi trar, cas sar ou jul gar ini dô nea a fi an -
ça, in de fe rir re que ri men to de pri são
pre ven ti va ou re vo gá-la, con ce der li -
ber da de pro vi só ria ou re la xar a pri são
em fla gran te; (...)”.

A dou tri na e a ju ris pru dên cia
têm en ten di do que as dis po si ções do
art. 581, in ci sos I a XXIV, de vem ser
in ter pre ta das ana ló gi ca e ex ten si va -
men te, con for me pre vis to no art. 3º do
CPP: “A lei pro ces su al pe nal ad mi ti rá
in ter pre ta ção ex ten si va e apli ca ção
ana ló gi ca, bem co mo o su ple men to
dos prin cí pi os ge ra is do di re i to”.

A bem da her me nêu ti ca, o ar ti -
go 581 da Lei Pro ces su al Pe nal, que
dis ci pli na as hi pó te ses de ca bi men to
de re cur so em sen ti do es tri to, de ve
ser in ter pre ta do, ex ten si va men te, à
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luz da ana lo gia e dos prin cí pi os ge ra is 
de di re i to, sen do pas sí vel, po is, de im -
pug na ção pe la via re cur sal ele i ta a
de ci são que con ce deu ao re cor ri do a
pri são do mi ci li ar, que, por não se re -
ves tir de de ci são de na tu re za de fi ni ti -
va, não ad mi te a in ter po si ção do re -
cur so de ape la ção. 

A es pé cie, in ter pre ta da da ma -
ne i ra su so men ci o na da, en qua dra-se
per fe i ta men te no dis pos to no in ci so V
(que con ce der, ne gar, ar bi trar, cas sar
ou jul gar ini dô nea a fi an ça, in de fe rir
re que ri men to de pri são pre ven ti va ou
re vo gá-la, con ce der li ber da de pro vi -
só ria ou re la xar a pri são em fla gran -
te), do art. 581 do CPP. Não se tra ta
de cri ar uma no va hi pó te se, mas sim
ade quar uma no va si tu a ção à hi pó te -
se já exis ten te.

Já de ci diu o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral:

“Re cur so — Sen ti do es tri to —
De ci são que re vo ga pri são pre ven ti va
– Ca bi men to — Irre le vân cia de não
pre vis ta ex pres sa men te a hi pó te se no 
art. 581 do CPP — Apli ca ção ana ló gi -
ca de seu n. V, per mi ti da pe lo art. 3º
do mes mo d i  p lo  ma” (RE n.
113.526-3/PR — 1º T — j. em 3/11/87
— rel. Min. Otá vio Ga lot ti — DJU de
4/12/87). 

Da obra “Cur so de Di re i to Pro -
ces su al Pe nal”, o au tor Fran cis co de
Assis do Rê go Mon te i ro Ro cha, ao le -
ci o nar so bre o te ma em fo co, ci ta a li -
ção do prof. Pa u lo Lú cio No gue i ra,
que ad mi te a in ter pre ta ção ana ló gi ca,
nos ca sos de re cur so em sen ti do es tri -
to e, tam bém, “Não se com pre en de,
as sim, ana li san do as hi pó te ses enu -
me ra das no art. 581, que a de ci são
que de fe re a ex ce ção de in com pe tên -
cia se ja re cor rí vel, e que a in de fe re

não o se ja só por fal ta de pre vi são le -
gal, quan do o in te res se es tá pre sen te
em am bas. Essas fa lhas le ga is de vem 
ser su pri das pe la in ter pre ta ção ana ló -
gi ca, que é pre vis ta no pro ces so pe nal 
(art. 3º) e vi sa jus ta men te re sol ver ca -
sos ana ló gi cos”. 

Assim sen do, apli can do-se o
art. 3º do CPP, co nhe ce-se do re cur so 
por ca bí vel na es pé cie (in ci so V do art. 
581 do CPP).

No mé ri to, o re cur so me re ce
ser pro vi do.

Co lhe-se dos au tos que o re -
cor ri do di ri gia em al ta ve lo ci da de, em -
bri a ga do e dro ga do, na con tra mão de
di re ção, atra ves sou um tú nel na BR
101, ro do via de gran de mo vi men to, e
pos te ri or men te ve io a co li dir fron tal -
men te com o ve í cu lo da ví ti ma, ce i fan -
do a vi da de um che fe de fa mí lia que
se di ri gia ao tra ba lho, vin do a ser pre -
so em fla gran te.

O fa to em co men to te ve uma
gran de re per cus são e co mo ção so ci al
não só di an te da co mu ni da de lo cal
mas co mo em to do o Esta do de San ta
Ca ta ri na, o que fez com que a se gre -
ga ção do re cor ri do, di an te das pe cu li a -
ri da des de co mo ocor reu o trá gi co aci -
den te, e, da do o es ta do de sa ú de do
re cor ri do, fos se o ma is con ve ni en te à
ins tru ção cri mi nal.

O des pa cho com ba ti do no pre -
sen te re cur so, que con ce deu ao re cor -
ri do a pri são do mi ci li ar, sem as pré vi as
ca u te las de lei, me di an te o com pro -
mis so de com pa re cer aos atos do pro -
ces so, é te me rá rio.

A ne ces si da de da ma ni fes ta -
ção do re pre sen tan te do Mi nis té rio
Pú bli co, em ca so de con ces são de re -
ga li as a pre sos que se en con tram se -
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gre ga dos por for ça de fla gran te ou
pre ven ti va, é im pe ri o sa.

Se gun do a li ção do mes tre Ju -
lio Fab bri ni Mi ra be te, ao co men tar o
ar ti go 310 e seu pa rá gra fo úni co, “em
qual quer ca so, o ju iz de ve ou vir o Mi -
nis té rio Pú bli co”.

In ca su, se gun do a re cor ren te,
a Ma gis tra da a quo de fe riu o pe di do
do re cor ri do sem o seu pa re cer e sem
as de ma is ca u te las pa ra tan to, o que
fe re os prin cí pi os da le gis la ção pro -
ces su al e es pe ci al (Lei de Exe cu ção
Pe nal).

A con ces são da pri são do mi ci li ar
ao re cor ri do, em te se, ma qui ou-se nu -
ma li ber da de pro vi só ria, po is se quer a 
Ma gis tra da re qui si tou à au to ri da de
po li ci al um efe ti vo con tro le da me di da
con ce di da, nem se quer im pôs ao acu -
sa do qual quer res tri ção à sua pri são
do mi ci li ar.

O réu, con for me no ti ci am os
au tos às fls. 51/74, já es te ve en vol vi -
do com pro ble mas de trân si to por di -
ri gir em bri a ga do. É con tu maz em
ma no bras te me rá ri as, ten do si do, in -
clu si ve, apre en di da a sua car te i ra de 
ha bi li ta ção.

No hos pi tal, na opor tu ni da de
em que es te ve in ter na do, te ve mu i tas
re ga li as, con for me bem sa li en tou o
dou to pa re ce ris ta de se gun do grau in
ver bis:

“Além do ma is, o re la tó rio da
Po lí cia Mi li tar jun ta do às fls. 259/261
de mons tra o tra ta men to que es ta va
sen do dis pen sa do ao re cor ri do en -
quan to in ter na do no hos pi tal da co -
mar ca de Bal neá rio Cam bo riú: o quar -
to on de ele se en con tra va não era
tran ca do, per no i tan do inú me ras mu -
lhe res des co nhe ci das no lo cal, ele

não es ta va al ge ma do e, ain da, con ti -
nu a va fa zen do uso de dro gas”.

Vê-se, as sim, que a pri são do -
mi ci li ar do re cor ri do é um in cen ti vo ao
uso de dro gas. Não há fis ca li za ção al -
gu ma. É um ris co pa ra a or dem pú bli -
ca, eis que já en vol vi do em ou tra ocor -
rên cia de trân si to, es ta ria li vre pa ra a
ebri e da de, co mo pa ra o uso de dro gas 
e, daí, pa ra no va de lin qüên cia.

O ates ta do mé di co jun ta do aos
au tos pe la de fe sa do re cor ri do é par ti -
cu lar, tra tan do-se de uma de cla ra ção
uni la te ral, sen do que a dou ta Ma gis -
tra da de ve ria se aca u te lar e sub me ter
o pa ci en te, an tes da con ces são da
me di da, à pe rí cia téc ni ca por jun ta
mé di ca, a fim de ser ava li a da a re al
ne ces si da de do pa ci en te, e não ter
agi do à re ve lia da lei. 

Des tar te, o re cur so in ter pos to
me re ce ser pro vi do pa ra cas sar a de -
ci são re cor ri da e res ta be le cer, em sua 
ple ni tu de, o au to de pri são em fla gran -
te.

Ante o aci ma ex pos to, o re cur -
so é co nhe ci do e pro vi do pa ra cas sar
a de ci são re cor ri da.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Sou za Va rel la e So lon d’Eça 
Ne ves. La vrou pa re cer, pe la dou ta
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o
Exmo. Sr. Dr. Mo acyr de Mo ra es Li ma
Fi lho.

Florianópolis, 7 de agosto de 2001.

Ama ral e Sil va,

Pre si den te;

Ge né sio Nol li,

Re la tor.
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RECURSO CRIM I NAL N. 01.018021-9, DE CHAPECÓ

Re la tor: Des. Maurílio Moreira Leite

Homicídio tentado. Absolvição sumária. Legítima defesa.
Prova uníssona no sentido de que o réu agiu visando à defesa
própria e de terceiro, sem qualquer intenção de ceifar a vida da
vítima. Decisão mantida sob este aspecto. Porte ilegal de arma de
fogo. Denúncia que não descreve a ocorrência de dois crimes
conexos. Condutas pertencentes ao mesmo contexto fático.
Absorção. Recurso oficial provido parcialmente para considerar o
crime do artigo 10 da Lei n. 9.437/97, absorvido pelo homicídio
tentado, pelo qual ficou o réu absolvido sumariamente.

Sendo a prova dos au tos direcionada num único sentido, a
demonstrar, de forma inequívoca, que o réu agiu sob o pálio da
legítima defesa ao atirar con tra a vítima, que, munida de um facão,
passou a proferir-lhe ameaças, assim como ao seu colega, a
absolvição sumária é medida que se impõe.

O artigo 10 da Lei n. 9.437/97 constitui o denominado “tipo pe -

nal alternativo”, alinhando uma série de condutas delituosas, as quais 

podem ser consideradas isoladamente, em alguns casos, para

caracterização de várias condutas, tendo por enfoque a mesma arma,

dês que não realizadas num mesmo contexto, fac tual e tem po ral.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Recurso Crim i nal n.
01.018021-9, da comarca de Chapecó,
em que é recorrente o Dr. Juiz de
Direito ex officio, e recorrido Leocir
Vieira:

ACORDAM, em Segunda
Câmara Crim i  nal ,  por votação
unânime, dar provimento parcial ao
recurso para considerar absorvido pela
excludente reconhecida o crime de
porte ilegal de arma de fogo.

Cus tas le ga is.

Na co mar ca de Cha pe có, 1ª
Va ra Cri mi nal, Le o cir Vi e i ra foi de nun -
ci a do com en qua dra men to nos ar ti gos 

121, ca put, cu mu la do com o 14, in ci so 
II, do Có di go Pe nal, e 10 da Lei n.
9.437/97, por que “no dia 12 de abril de 
1998, por vol ta das 23 ho ras, no ba ir ro 
Se mi ná rio, nes ta ci da de de Cha pe có,
o acu sa do Le o cir Vi e i ra, fa zen do uso
de um re vól ver ca li bre 38, com ani mus
ne can di, efe tu ou três dis pa ros con tra
Ne u cir So men si, atin gin do-o na re gião 
ab do mi nal, ca u san do-lhe gra ves fe ri -
men tos, po is, in clu si ve, o le sa do foi
sub me ti do à la pa ro to mia e cor reu pe ri -
go de vi da, co mo de mons tra o la u do
de fl. 6. A in ten ção do de nun ci a do, ao
usar e dis pa rar sua ar ma, era ma tar a
ví ti ma, e só não lo grou seu in ten to por
cir cuns tân ci as alhe i as à sua von ta de,
mor men te, pe lo ime di a to so cor ro de

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 377

JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL RECURSOS CRIMINAIS



ter ce i ros e efi ci en te tra ta men to mé di -
co que lhe foi pres ta do. Na oca sião, o
acu sa do ti nha con si go e por ta va, fo ra
de ca sa, e sem li cen ça da au to ri da de,
a ar ma (re vól ver) no ti ci a da, que se
mos trou efi caz pa ra dis pa ro e pron to
uso, de vi da men te mu ni ci a da” (fls.
2/3).

No mo men to pro ce di men tal
per ti nen te, Le o cir re sul tou ab sol vi do
su ma ri a men te do cri me de ho mi cí dio
ten ta do, com ba se no ar ti go 411 do
Có di go de Pro ces so Pe nal, por que
agi ra sob o pá lio da ex clu den te da le -
gí ti ma de fe sa. Qu an to ao de li to de
pos se ile gal de ar ma de fo go, de ter mi -
nou o ju iz o aguar do do trân si to em jul -
ga do pa ra a pro vi dên cia de ter mi na da
pe lo ar ti go 410 do di plo ma re fe ri do.
Da sen ten ça, a au to ri da de ju di ci al re -
cor reu de ofí cio.

Não hou ve re cur so vo lun tá rio
pe las par tes.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça, por in ter mé dio do Dr. Mo acyr
de Mo ra es Li ma Fi lho, ma ni fes tou-se
pe lo im pro vi men to, re ma nes cen do
“ín te gra a de nún cia no que diz res pe i -
to ao cri me de por te ile gal de ar ma,
que de ve rá ser apre ci a do de po is de
to ma das as pro vi dên ci as le ga is no ju í -
zo de ori gem” (fls. 123/124).

É o re la tó rio.

O re cur so ofi ci al não me re ce
aco lhi da.

Con so an te as bem-lan ça das
ra zões da sen ten ça de ab sol vi ção su -
má ria, to das as pro vas ame a lha das
le vam à con clu são ine quí vo ca de que
o réu agiu em le gí ti ma de fe sa pró pria
e de ter ce i ro. A ví ti ma, que es ta va em -
bri a ga da, não se re cor da dos fa tos. A
tes te mu nha Antô nio Pen so da Sil va
afir mou que “du ran te a tar de e par te

da no i te, o de po en te e Ne u cir So men -
si fi ca ram to man do be bi da al coó li ca,
num bar pró xi mo ao lo cal dos fa tos;
por vol ta das 22 ho ras, fo ram pa ra ca -
sa de Ne u cir So men si, po is o de po en -
te pre ten dia que o acu sa do, vi zi nho da 
ví ti ma, lhe le vas se pa ra ca sa; que
quan do es ta va em fren te à ca sa da ví -
ti ma, sem qual quer mo ti vo apa ren te,
des fe riu um ta pa no ros to do de po en -
te; que o de po en te não re a giu, ape nas 
se guiu adi an te uns 20 me tros e pe diu
pa ra que o acu sa do o le vas se pa ra ca -
sa; que en tão a ví ti ma, ar ma da de um
fa cão, ve io em di re ção ao de po en te;
que o acu sa do en tão ten tou acal -
má-la, sem êxi to; que en tão sa cou do
re vól ver e dis pa rou pa ra o chão; que
mes mo as sim a ví ti ma não se acal -
mou; que en tão o acu sa do dis pa rou
um ti ro con tra a mes ma, der ru ban do-a 
ao so lo; que en tão o ir mão do acu sa do 
con du ziu a ví ti ma pa ra o hos pi tal com
o car ro do acu sa do; que o acu sa do
es ta va só brio” (fl. 84). Nes se mes mo
sen ti do são as pa la vras do réu (fls.
70/71). As de ma is tes te mu nhas afir -
ma ram que réu e ví ti ma, que eram vi -
zi nhos, não pos su íam qual quer de sa -
ven ça ca paz de de mons trar que
aque le ti ves se in ten ção de ce i far sua
vi da. A es po sa da ví ti ma, ate mo ri za da 
com o com por ta men to agres si vo des -
ta den tro de ca sa, se en con tra va re fu -
gi a da na ca sa do réu no mo men to dos
fa tos. Ali a do a tu do is so, tem-se o fa to
de ter o réu, tão lo go ve ri fi ca do os fe ri -
men tos da ví ti ma, pro vi den ci a do so -
cor ro, pe din do ao seu ir mão que a
con du zis se ao hos pi tal em seu car ro.
Afo ra es ses fa tos, na da ma is há nos
au tos, pe lo que res ta ine quí vo ca a
ocor rên cia da le gí ti ma de fe sa.

Assim, nenhum reparo merece
a sentença recorrida sob esse aspecto.
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Qu an to ao de li to de por te ile gal
de ar ma de fo go, sem dú vi da, cor re ta
a de ci são, em prin cí pio, ten do em vis -
ta o dis pos to no ar ti go 81, pa rá gra fo
úni co, do Có di go de Pro ces so Pe nal.
A res pe i to, nos diz Ju lio Fab bri ni Mi ra -
be te: “Qu an do se tra ta, po rém, da
com pe tên cia do Jú ri de ve ha ver re gra
di ver sa pa ra não sub me ter ao Tri bu -
nal Po pu lar, iso la da men te, cri mes que 
não são de sua com pe tên cia. Por is -
so, de ter mi na o ar ti go 81, pa rá gra fo
úni co, ‘Re co nhe ci da ini ci al men te ao
jú ri a com pe tên cia por co ne xão ou
con ti nên cia, o ju iz, se vi er a des clas si -
fi car a in fra ção ou im pro nun ci ar ou ab -
sol ver o acu sa do, de ma ne i ra que ex -
clua a com pe tên cia do jú ri, re me te rá o 
pro ces so ao ju í zo com pe ten te’. Não
ha ven do cri me do lo so con tra a vi da
pa ra ser sub me ti do ao jú ri, não de ve o 
Tri bu nal apre ci ar as de ma is in fra ções
que ha vi am si do atra í das pe la con ti -
nên cia ou co ne xão. Qu an do a ab sol vi -
ção ocor rer já no jul ga men to do jú ri,
re la ti va men te ao cri me pa ra que é
com pe ten te, o tri bu nal con ti nua com a 
com pe tên cia pa ra o cri me co ne xo”
(Pro ces so Pe nal, Atlas, 1998, pág.
183). To da via, a de nún cia, que fi xa os 
li mi tes da pres ta ção ju ris di ci o nal, não
des cre veu a ocor rên cia de do is cri -
mes, li ga dos pe la co ne xão. Lá foi afir -
ma do: “Na oca sião, o acu sa do ti nha
con si go e por ta va, fo ra de ca sa e sem
li cen ça da au to ri da de, a ar ma (re vól -
ver) no ti ci a da, que se mos trou efi caz
pa ra dis pa ro e pron to uso, de vi da -
men te mu ni ci a da” (fl. 3). Por sua vez,
na sen ten ça foi afir ma do: “O réu usou
mo de ra da men te dos me i os de que
dis pu nha no mo men to (re vól ver), ha ja
vis ta que efe tu ou um úni co dis pa ro
pa ra a de fe sa de in jus ta agres são (in -
ves ti da da ví ti ma com um fa cão) atu al

(pre sen te), a di re i to de ou trem (in te gri -
da de fí si ca de Antô nio Pen so)” (fl.
111). A res pe i to da co ne xão, sal vo re -
fe rên cia ge né ri ca, na da foi adu zi do. E, 
pa ra ser co gi ta da a co ne xão, in dis -
pen sá vel a ocor rên cia de du as ou ma is
in fra ções pe na is. Na es pé cie, po de ria
ter ha vi do do is cri mes li ga dos pe la co -
ne xão, dês que a im pu ta ção ti ves se
si do di ri gi da a mo men to tem po ral an -
te ri or ou pos te ri or à prá ti ca de li tu o sa
de ma i or gra vi da de, da qual res tou ab -
sol vi do. O ar ti go 10 da Lei n. 9.437/97
cons ti tu iu o de no mi na do “ti po pe nal
al ter na ti vo”, ali nhan do uma sé rie de
con du tas de li tu o sas, as qua is po dem
ser con si de ra das iso la da men te, em
al guns ca sos, pa ra ca rac te ri za ção de
vá ri as con du tas, ten do por en fo que a
mes ma ar ma, dês que não re a li za das
num mes mo con tex to, fac tu al e tem -
po ral. Nes se sen ti do o afir ma do por
Da má sio E. de Je sus: “Apli ca-se o
prin cí pio da al ter na ti vi da de, se gun do
o qual a nor ma pre vê di ver sas con du -
tas co mo for mas de um mes mo cri me,
só é apli cá vel uma vez, ain da quan do
re a li za das pe lo mes mo au tor su ces si -
va men te, num só con tex to de fa to”
(Cri mes de Por te de Arma de Fo go e
Asse me lha dos, Sa ra i va, 1999, pág.
17). Na es pé cie, a im pu ta ção diz res -
pe i to ao por te ile gal de ar ma de fo go
no mo men to da prá ti ca da ten ta ti va de 
ho mi cí dio, da qual o réu foi ab sol vi do,
quan do re co nhe ci da a ne ces si da de
do me io em pre ga do (re vól ver). Lo go,
a con du ta ile gal (por te de ar ma de fo -
go) de ve ser con si de ra da ab sor vi da
pe la de ma i or am pli tu de, qual se ja, o
re co nhe ci men to da le gí ti ma de fe sa, à
qual o uso da ar ma de fo go foi ins tru -
men to ne ces sá rio. Em de cor rên cia, na 
es pé cie, ten do em con ta a im pu ta ção,
o por te ile gal de ar ma de fo go res tou
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ab sor vi do pe la con du ta con si de ra da
le gí ti ma, po is in te gran te de um só
con tex to, fac tu al e tem po ral.

So bre a ques tão já se tem de ci -
di do: “Ví ti ma que res tou igual men te
de nun ci a da por ter efe tu a do dis pa ros
de ar ma de fo go, na de fe sa de seu pa -
tri mô nio, a qual era por ta da ile gal -
men te. Re ce bi men to da ini ci al. Cons -
tran gi men to ile gal evi den te. Ha be as
cor pus con ce di do, de ofí cio, nos ter -
mos do ar ti go 654, § 2º, do Có di go de
Pro ces so Pe nal.

“Cons ta da exor di al que, em
de cor rên cia da ten ta ti va de sub tra ção
per pe tra da, a ví ti ma re a giu e, por con -
se qüên cia, os dis pa ros efe tu a dos fo -
ram na de fe sa do pa tri mô nio que se
en con tra va ame a ça do. Por tan to, se o
uso da ar ma foi ne ces sá rio pa ra res -
guar dar di re i to, a con se qüên cia ine -
quí vo ca é a de que a de nún cia não
des cre veu uma con du ta de li tu o sa,
mas ape nas a frag men tou, iso lan do
um de se us com po nen tes do con tex to
in te gral, clas si fi can do-o no ar ti go 10

da Lei n. 9.437/97. Seu re ce bi men to,
por tan to, cons ti tui evi den te cons tran -
gi men to ile gal, im pon do-se, por is so, a 
con ces são de ha be as cor pus, de ofí -
cio, nos ter mos do ar ti go 654, § 2º, do
Có di go de Pro ces so Pe nal” (Ape la ção 
Cri mi nal n. 01.013996-0, de Ita jaí,
des te Re la tor).

Em fa ce do ex pos to, o re cur so
é co nhe ci do e pro vi do, em par te, pa ra
ser con si de ra do ab sor vi do pe la ex clu -
den te re co nhe ci da o cri me de por te
ile gal de ar ma de fo go.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Iri neu 
João da Sil va, e la vrou o pa re cer, pe la 
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
o Exmo. Sr. Dr. Mo acyr de Mo ra es Li -
ma Fi lho.

Florianópolis, 2 de outubro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te com vo to;

Ma u rí lio Mo re i ra Le i te,

Re la tor.

APELAÇÕES CRIMINAIS

APELAÇÃO CRIM I NAL N. 00.021208-3, DE BLUMENAU

Re la tor: Des. Alberto Costa

Cri me con tra a sa ú de pú bli ca — Con de na ção — Re cur so de -
fen si vo — Pre li mi nar de nu li da de do pro ces so a par tir do in ter ro ga -
tó rio por não ter sido in da ga do ao ape lan te so bre seu even tu al ví cio
ao uso de ma co nha — Mé ri to re cur sal pug nan do pela ab sol vi ção, eis 
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que o ma te ri al tó xi co apre en di do não se des ti na va ao co mér cio —
Pe di do al ter na ti vo de des clas si fi ca ção do de li to do ar ti go 12 para o
ar ti go 16 da Lei n. 6.368/76 — Omis são da in da ga ção do ar ti go
22, § 5º, da Lei n. 6.368/76 — Nu li da de ine xis ten te — Au sên cia de in -
dí ci os de que o pa ci en te seja de pen den te do uso de dro gas – Pre fa ci -
al afas ta da — Pre ten são ab so lu tó ria inad mis sí vel — Con jun to
pro ba tó rio que de mons tra, quan tum sa tis, ter o ape lan te trans gre di -
do os ele men tos con fi gu ra do res do de li to pre vis to no ar ti go 12 da Lei 
Anti tó xi cos — Des clas si fi ca ção para a for ma mais bran da inad mis -
sí vel — Re cur so des pro vi do.

Crime con tra o patrimônio — Furto qualificado pelo

concurso de agentes — Condenação — Apelo defensivo visando à

absolvição por negativa de autoria — Prova autuada, de forte color

probatório, alicerçada nas declarações do co-réu, ditadas sem o

escopo de vingança ou de livrar-se de responsabilidade pe nal e nos

depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência

dos fatos narrados na denúncia, a atestar a participação ativa do

apelante no crime de furto — Desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
00.021208-3, da comarca de Blumenau 
(2ª Vara), em que é apelante Renato
Antônio Coelho, sendo apelada a
Justiça, por seu Promotor:

ACORDAM, em Se gun da Câ ma -
ra Cri mi nal, à una ni mi da de, afas tar a pre -
li mi nar in vo ca da, co nhe cen do-se do
ape lo e ne gar-lhe pro vi men to.

Cus tas na for ma da lei.

I — Relatório

Na co mar ca de Blu me nau, 2ª
Va ra Cri mi nal, o re pre sen tan te do Mi -
nis té rio Pú bli co ofe re ceu de nún cia
con tra Antô nio Re na to Co e lho (ou Re -
na to Antô nio Co e lho), Ri va el So a res e 
Fer nan do Re i nert, dan do-os co mo in -
cur sos, o pri me i ro, nas san ções dos
ar ti gos 12 da Lei n. 6.368/76, e 155,

§ 4º, in ci so IV, do Có di go Pe nal, e os
do is úl ti mos, nas san ções do ar ti go
155, § 4º, in ci so IV, do Di ges to Pe nal,
por que, se gun do nar ra a exor di al acu -
sa tó ria: “Na ma dru ga da de 17 de ja ne i -
ro do cor ren te ano (2000), os de nun -
ci a dos Antô nio, Ri va el e Fer nan do,
pre vi a men te ajus ta dos e em obra co -
mum, aden tra ram na ‘Cre che Ba lão
Má gi co’, lo ca li za da na Rua The o do ro
Hol trupp, n. 718, ba ir ro Vi la No va,
nes ta Ci da de, e de lá sub tra í ram, pa ra 
si, os ob je tos re la ci o na dos nos Ter -
mos de Entre ga de fls. 22 e 26.

“Por vol ta de 5 ho ras, no mes -
mo dia, po li ci a is mi li ta res que fa zi am
ron das nas pro xi mi da des da Pon te do
Ta ma rin do avis ta ram o de nun ci a do
Ri va el So a res car re gan do con si go
uma te le vi são e um ven ti la dor, fur ta -
dos na re fe ri da cre che. Ao avis tar a vi a -
tu ra po li ci al, o de nun ci a do Ri va el
aban do nou os ob je tos fur ta dos que se 
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en con tra vam em seu po der e ten tou
em pre en der fu ga, sen do cap tu ra do
mo men to após.

“Ao ser pre so em fla gran te-de li -
to, in di cou on de en con tra vam-se os
ob je tos fur ta dos, bem co mo o en de re -
ço de um dos com par sas, Antô nio Re -
na to Co e lho.

“Ato con tí nuo, di ri gi ram-se ao
en de re ço in di ca do, na Rua 2 de Se -
tem bro, n. 1510, nes ta Ci da de, lo cal
de re si dên cia do de nun ci a do Antô nio
Re na to. Este, ao no tar a pre sen ça de
po li ci a is, ten tou li vrar-se de um ti jo lo
de ma co nha pe san do cer ca de 750g
(se te cen tos e cin qüen ta gra mas) que
ti nha em seu po der, ati ran do-o no va -
so sa ni tá rio, sen do im pe di do pe los
po li ci a is. Pre so em fla gran te, con fir -
mou a par ti ci pa ção no re fe ri do fur to,
in di can do o lo cal on de en con tra va-se
o res tan te da res fur ti va e, jun ta men te
com o de nun ci a do Ri va el, in di ca ram
no me e en de re ço de um ter ce i ro com -
par sa, Fer nan do Re i nert, o qual uti li -
zou-se de um ve í cu lo Fi at Fi o ri no, de
pro pri e da de de seu pa trão, pa ra o
trans por te dos ob je tos fur ta dos até
de ter mi na do lo cal, pró xi mo à Pon te
do Ta ma rin do, on de se se pa ra ram.

“Além dos ob je tos fur ta dos na
cre che, fo ram en con tra dos, no lo cal
in di ca do pe lo de nun ci a do Antô nio Re -
na to Co e lho, os do cu men tos re la ci o -
na dos nos Ter mos de Entre ga de fls.
28, 38 e 42, ob je tos es tes pro du tos de 
fur to em da tas an te ri o res.

“A dro ga apre en di da era de
pro pri e da de do de nun ci a do Antô nio
Re na to Co e lho e des ti na va-se ao co -
mér cio.

“O La u do de Cons ta ta ção de fl.
30 de mons tra ser a subs tân cia apre -
en di da em po der do de nun ci a do Antô -

nio Re na to Co e lho re al men te ma co -
nha, que é subs tân cia en tor pe cen te
ca paz de ca u sar de pen dên cia fí si ca
e/ou psí qui ca”(fls. 2/3).

Con clu í da a ins tru ção cri mi nal,
a Dra. Ju í za sen ten ci ou, con de nan do
Antô nio Re na to Co e lho (ou Re na to
Antô nio Co e lho) às pe nas de 2 (do is)
anos e 6 (se is) me ses de re clu são, em 
re gi me fe cha do, e 10 (dez) di as-mul ta, 
à ra zão de 1/30 do sa lá rio mí ni mo vi -
gen te à da ta do fa to, por in frin gir o dis -
pos to no ar ti go 155, § 4º, in ci so IV, do
Có di go Pe nal, e às pe nas de 3 (três)
anos e 6 (se is) me ses de re clu são,
em re gi me fe cha do, e 50 (cin qüen -
ta) di as-mul ta, por in fra ção ao ar ti go
12 da Lei n. 6.368/76, to ta li zan do a re -
pri men da, por for ça do con cur so ma -
te ri al (art. 69 do CP), em 6 (se is) anos
de re clu são e 60 (ses sen ta) di as-mul -
ta; e con de nan do Ri va el So a res e Fer -
nan do Re i nert às pe nas de 2 (do is)
anos de re clu são, em re gi me aber to, e 
10 (dez) di as-mul ta, à ra zão de 1/30
do sa lá rio mí ni mo vi gen te à da ta do fa -
to, por in frin gi rem o dis pos to no ar ti go
155, § 4º, in ci so IV, do Có di go Pe nal.
A pe na pri va ti va de li ber da de foi subs -
ti tu í da por du as res tri ti vas de di re i tos,
con sis ten tes no pa ga men to de pe na
pe cu niá ria no va lor de 1 (um) sa lá rio
mí ni mo a uma en ti da de pri va da e
pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de
pe lo tem po da pe na apli ca da.

Incon for ma do, o acu sa do Re na- 
to Antô nio Co e lho ape lou, ale gan do,
em pre li mi nar, a nu li da de do in ter ro-
ga tó rio, ha ja vis ta não ter si do in quiri -
do em re la ção ao cri me de trá fi co de
en tor pe cen tes, mo men to no qual con -
fir ma ria sua si tu a ção de vi ci a do, ocor -
ren do, in ca su, cer ce a men to de de fe -
sa.
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No mérito, pugna pela absol-
vição, sob o argumento de ser frágil a
prova amealhada para ensejar um
decreto condenatório, pois não restou
comprovado que o ma te rial tóxico
apreendido era destinado à narcotra-
ficância e, tampouco, sua participação
no delito de furto, devendo ser aplicado 
o princípio do in dubio pro reo.

Alter na ti va men te, re quer a des -
clas si fi ca ção do de li to de trá fi co pa ra
o pre vis to no ar ti go 16 da Lei Anti tó xi -
cos.

Ofe re ci das as con tra-ra zões,
os au tos as cen de ram a es ta Su pe ri or
Instân cia, opi nan do a dou ta Pro cu ra -
do ria-Ge ral de Jus ti ça, em pa re cer da
la vra do Dr. Mo acyr de Mo ra es Li ma
Fi lho, pe lo des pro vi men to do re cur so,
eis que com pro va da a prá ti ca do de li -
to pre vis to no ar ti go 12 da Lei n.
6.368/76.

Esta Re la to ria, por des pa cho
de fl. 223, de ter mi nou o re tor no dos
au tos à ilus tra da Pro cu ra do ria-Ge ral
de Jus ti ça, a fim de ma ni fes tar-se so -
bre o cri me de fur to, pe lo qual o ape -
lan te res tou con de na do.

Com no va vis ta dos au tos, o ín -
cli to Dr. Mo acyr de Mo ra es Li ma Fi lho, 
em pa re cer de fls. 227/228, ma ni fes -
tou-se, tam bém, pe lo des pro vi men to
do re cur so em re la ção ao de li to de fur -
to qua li fi ca do.

II — Voto

A pre li mi nar de nu li da de im pro -
ce de, por que o réu, ao ser in ter ro ga do 
em Ju í zo, ne gou, de for ma ve e men te,
a par ti ci pa ção no de li to de fur to e a
prá ti ca da nar co tra fi cân cia, ao afir -
mar: “(...) que não é ver da de i ra a acu -
sa ção; (...) Que não é ver da de as afir -

ma ções fe i tas pe lo co-de nun ci a do Ri -
va el So a res em re la ção à pes soa do
in ter ro gan do, pe ran te a au to ri da de
po li ci al (fl. 9), tan to em re la ção ao fur -
to quan to em re la ção a ser tra fi can te
de dro gas”.

Na po lí cia, no en tan to, ao ser
in qui ri do, pre fe riu fa zer uso de seu di -
re i to cons ti tu ci o nal de per ma ne cer ca -
la do e pres tar de cla ra ções so men te
em Ju í zo.

Ora, se não pra ti cou os de li tos
im pu ta dos, de ve ria, nes se mo men to,
ter-se de cla ra do ino cen te e ser vi ci a -
do no uso de dro gas, a fim de afas tar
tão pe sa do gra va me que lhe era im -
pos to.

Em ca sos que ta is, a ju ris pru -
dên cia tem-se pro nun ci a do:

“O silêncio do indiciado poder
ser interpretado con tra si e isso não
macula o direito constitucional previsto
no inciso LXIII do art. 5º da Carta
Magna. Ora, comumente o increpado
inocente, de pronto proclama, de forma 
enfática e reiterada, esse estado, daí
por que o fato de reservar-se a prestar
esclarecimentos somente em pretório,
data venia, é muito sintomático”
(TACrim — Ap. n. 1.035.429/3 – Re la -
tor Min. Xa vier de Aquino — j. em
4/11/96, apud JUIS — Jurisprudência
Informatizada Saraiva n. 11).

E, ain da:

“Embora a opção pelo silêncio
de rive de previsão constitucional, ela
não inviabiliza o convencimento ju di -
cial no sentido desfavorável ao réu,
pois a reação nor mal do inocente é
proclamar, com insistência e ênfase, a 
sua inocência, e não se reservar para
prestar esclarecimentos apenas em
juízo” (RT 739/626).
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Por ou tro la do, res sal ta-se que
o réu, no in ter ro ga tó rio, não de cla rou
sua de pen dên cia ao uso de subs tân -
cia en tor pe cen te, e seu de fen sor, ao
apre sen tar de fe sa pré via, não ar güiu
tal con di ção.

In casu, por tratar-se de delito
de tráfico de entorpecente, desneces-
sária a indagação, pelo Magistrado,
sobre ser ou não o réu viciado no uso
de drogas, mesmo porque “além de
inexistir qualquer prova de ser o réu
viciado, ou mesmo que assim tenha
declarado, tem-se que o exame de
dependência é uma faculdade do juiz,
na dúvida sobre a capacidade men tal
do acusado,  ou a inda sobre a
traficância” (STJ — HC n. 7474/PE —
Re la tor Min. Anselmo San ti ago —
DJU de 30/11/98, pág. 208).

É da ju ris pru dên cia do Su pe ri or 
Tri bu nal de Jus ti ça:

“A fal ta de in da ga ção so bre
even tu al de pen dên cia não acar re ta
nu li da de, quan do ve ri fi ca da pe lo ma -
gis tra do, em fa ce dos ele men tos nos
au tos, a des ne ces si da de de sub mis -
são do réu ao exa me, não re que ri do
pe la de fe sa na oca sião pró pria. Au -
sên cia de pre ju í zo” (RHC n. 7067/SP
— Re la tor Min. Fer nan do Gon çal ves
— DJU de 25/2/98, pág. 124).

E do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

“Pa ci en te de nun ci a do co mo in -
cur so nas san ções dos arts. 12 e 14
da Lei n. 6.368/76, as so ci a ção e trá fi -
co de dro gas. Ino cor rên cia de cir cuns -
tân cia que evi den ci as se a ne ces si da -
de de o pa ci en te ser sub me ti do a
exa me de de pen dên cia de uso de tó -
xi co, mes mo por que a de fe sa não re -
que reu, no mo men to pro ces su al ade -
qua do, o ci  ta do exa me” (HC n.
68915/RJ – 2ª Tur ma — Re la tor Min.

Car los Vel lo so — DJU de 10/6/92,
pág. 9.521).

E, ain da:

“Omis são da in da ga ção pre vis -
ta no ar t i go 22, § 5º, da Lei n.
6.368/76. Nu li da de ine xis ten te. Au -
sên cia de in dí ci os de que a pa ci en te
se ja de pen den te do uso de dro gas.
Cer ce a men to de de fe sa não ca rac te ri -
za do. Pre ce den tes do STF: HC n.
68.980, HC n. 69.995, HC n. 61.716,
RHC n. 61.716, HC n. 70.268, HC n.
69.733, HC n. 65.786, HC n. 68.915,
HC n. 60.478, HC n. 65.438, HC n.
64.237. Ine xis tên cia de opor tu na im -
pug na ção da de fe sa. Ma té ria pre clu -
sa” (HC n. 70909/SP — 2ª Tur ma –
Rel. Min. Pa u lo Bros sard — DJU de
25/11/94, pág. 32.299).

Ade ma is, con vém sa li en tar que 
o ape lan te já foi con de na do pe la prá ti -
ca do de li to de trá fi co de en tor pe cen -
tes, con so an te cer ti fi ca do à fl. 63.

Fi ca, por tan to, re je i ta da a pre li -
mi nar de nu li da de in vo ca da.

Qu an to ao mé ri to, não há co mo 
se aten der à sú pli ca ab so lu tó ria.

Na verdade, o contexto proba-
tório recolhido, alicerçado nos termos
de apreensão e pericial acostados nos
au tos, nas declarações extrajudiciais
do co-réu não apelante Rivael Soares,
expendidas sem o escopo de vingança 
ou de livrar-se de responsabilidade pe -
nal, não obstante retratadas em Juízo,
mas referendadas pelos depoimentos
dos policiais militares Éverson Ran-
thun e Vanderlei Top per (fls. 132/137),
demonstra, satisfatoriamente, ter o
apelante vulnerado os essentialia dos
delitos descritos no artigos 155, § 4º,
inciso IV, do Código Pe nal, e 12 da Lei
n. 6.368/76, merecendo a condena-
ção que lhe foi ditada.
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Ressalte-se que as declarações
policiais do co-réu Rivael Soares, to-
madas no auto de prisão em fla grante
com as cautelas legais, presente o
advogado do apelante, são contun-
dentes a respeito da participação do
recorrente nos fatos na exordial acu-
satória, de tal sorte a afirmar que a
intervenção dele, Rivael, no furto
relatado na denúncia, dera-se para,
com a venda do respectivo produto,
pagar dívida de compra de cocaína
que contraíra com o ora apelante.

Por ou tro la do, faz mis ter re gis -
trar que, em bo ra tra te-se de afir ma ção
de co nhe ci men to ce di ço dos que mi li -
tam no fo ro cri mi nal, não que da ne ces -
sá ria à con fi gu ra ção do de li to ti pi fi ca do
no ar ti go 12 da Lei Anti tó xi cos se ja o
agen te sur pre en di do no ato de mer can -
cia, bas tan do, pa ra tan to, que ele de te -
nha a dro ga, no ca so, ma co nha, me di -
an te guar da, de to do ile gal.

Con se qüen te men te, con fi gu-
ra do, em seu am plo es pec tro, in spe -
cie, o de li to ín si to no ar ti go 12 da Lei n.
6.368/76, per pe tra do pe lo ape lan te,
não há fa lar em des clas si fi ca ção da -
que le cri me pa ra o pre vis to no ar ti go
16 do su pra men ci o na do di plo ma le gal, 

sur gin do ma ni fes ta men te de sam pa-
ra da a pre ten são pe la pro va tes temu -
nhal pro du zi da pe la ilus tre de fe sa, cen -
tra da nas de cla ra ções de Ka rin Ewald,
es po sa do ape lan te (fl. 150) e de se us
con se lhe i ros es pi ri tu a is Cle ber Eli chi ri -
go ity Gu ter res e Te re zi nha Nas- ci men -
to Gon çal ves (fls. 151 e 152), que ates -
tam a cu ra do ape lan te de an te ri or
pa de ci men to do ví cio da to xi fi lia.

III — Decisão

Por todo exposto, afastada à
unanimidade a preliminar de nulidade
invocada, conhece-se do apelo e
nega-se-lhe provimento.

Participaram do julgamento,
com votos vencedores, os Exmos. Srs. 
Des. Jorge Mussi e Maurílio Moreira
Leite, e lavrou parecer, pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, o
Exmo. Sr. Dr. Paulo Antônio Günther.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CRIM I NAL N. 00.021771-9, DE BLUMENAU

Re la tor: Des. Alberto Costa

Estelionato em continuidade delitiva — Condenação —

Recurso defensivo visando à absolvição, alegando estar o decisum

condenatório embasado, exclusivamente, na confissão do réu, que

poderia ter sido efetuada para proteger a empresa de even tual

irregularidade fis cal, e por não restar configurado o delito, ante a

ausência de perícia grafotécnica nos documentos utilizados —

Materialidade e autoria do delito de estelionato devidamente
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comprovadas pela confissão ex tra ju di cial e ju di cial do réu, aliada à

prova testemunhal amealhada, sendo dispensável a realização de

perícia — Pleito absolutório improcedente — Recurso desprovido.

— Se o réu, reiteradas vezes, calcula e preenche guias de

recolhimento referentes ao mesmo tributo, com valores diferentes,

cobrando-os dos clientes e retendo, para si, o valor excedente,

comete o delito de estelionato, na forma continuada.

— “A doutrina e a melhor jurisprudência só têm exigido

exame de corpo-delito nas infrações que por sua natureza deixem

vestígios (delicta facit permanenti), o que não ocorre com o

estelionato. Os documentos utilizados para a fraude não constituem

vestígios do crime de estelionato, mas instrumentos de sua prática,

ingredientes da mise-en-scène” (JUTACrim 80/406).

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
00.021771-9, da comarca de Blumenau 
(2ª Vara), em que é apelante Amilton
Piske e apelada a Justiça, por seu
Promotor:

ACORDAM, em Se gun da Câ -
ma ra Cri mi nal, por vo ta ção unâ ni me,
ne gar pro vi men to ao re cur so.

Custas na forma da lei.

Na co mar ca de Blu me nau, 2ª
Va ra Cri mi nal, o re pre sen tan te do Mi -
nis té rio Pú bli co ofe re ceu de nún cia
con tra Amil ton Pis ke, dan do-o co mo
in cur so nas san ções do ar ti go 171,
ca put, c/c o ar ti go 71, ca put, am bos
do Có di go Pe nal, por que, se gun do
nar ra a exor di al acu sa tó ria: “(...) que
Amil ton Pis ke de sen vol via ati vi da de
pro fis si o nal jun to à em pre sa Escol
Pro ces sa men to Ltda. ME., lo ca li za da
nes ta Ci da de, Rua XV de No vem bro,
930, ten do, sob sua res pon sa bi li da de, 
o se tor de pes so al de to dos os cli en -
tes da re fe ri da em pre sa, além de, em

ra zão de co nhe ci men to téc ni co, co o -
pe rar  na or i  en ta  ção,  cá l  cu lo  e
pre en chi men to de gui as pa ra pa ga-
men to de tri bu tos de di ver sos cli en tes
da Escol.

“E jus ta men te em tal co labo ra -
ção é que Amil ton Pis ke, ao aten der cli -
en tes no pre en chi men to das gui as,
tam bém efe tu a va a co bran ça dos va lo -
res que por ele eram cal cu la dos a tí tu lo
de tri bu tos, pa ra pos te ri or re co lhi men to
ban cá rio.

“Ocor re que ao cal cu lar o va lor
do tri bu to, Amil ton sem pre o fa zia em
va lor su pe ri or ao efe ti va men te de vi do, 
tu do com o fim úni co de re ter, pa ra si,
o ex ce den te.

“Agin do des ta for ma, lu di bri ou
di ver sos cli en tes da em pre sa, em
ações re pe ti das que se es ten de ram
des de me a dos de 1994 até iní cio de
1996. Du ran te es te pe río do Amil ton,
in du zin do ter ce i ros de boa-fé em er ro
e ca u san do-lhes pre ju í zos, ob te ve, pa -
ra si, van ta gem pe cu niá ria in de vi da.

APELAÇÕES CRIMINAIS JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL

386 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



“Bus can do ocul tar sua ação, o
de nun ci a do emi tia no ta em fa vor do
cli en te com o va lor efe ti va men te co -
bra do, en quan to que na se gun da via,
que per ma ne cia ar qui va da no es cri tó -
rio, lan ça va o va lor cor res pon den te ao 
tri bu to de vi do.

“Nas da tas adi an te con sig na das, 
co brou, dos cli en tes es pe ci fi ca dos, os
va lo res dis cri mi na dos, to dos su pe ri o res 
aos cor res pon den tes aos tri bu tos, re -
ten do, pa ra si, o ex ce den te:

“Cli en te: Elói Wo i ci ki ewc ze ri or
re co lhi men to ban cá rio.

Da ta R$ co bra dosR$ de vi do (tri bu to)R$ re ti doDoc. fls.

   4/7/94      911,57       828,06              83,51      74/77

 15/8/94      371,52       258,80           112,72            15

 20/9/94      281,35       221,14              60,21            14

19/10/94     293,27       243,07             50,30       42/50

21/11/94     300,71       251,49             49,22       51/53 

19/12/94     806,05       581,48           224,57       16/17

  5/12/94     548,22       488,21             60,01       59/62

    9/1/95     436,05       376,46             59,59       64/66

  25/1/95     374,20       313,33             60,87       68/72

“Cli en te: Cha rão Lan ge & Cia.
Ltda.

Da ta  R$ co bra do R$ de vi do (tri bu to) R$ re ti doDoc. fls.

 4/8/95      130,60        117,60                13,00              18

 5/1/96      244,49        202,49                42,00        19/20

31/1/96     170,00        120,00                50,00              21

31/1/96     740,50        597,80             142,70       22/23

24/1/96    369,96      319,96            50,00          24

24/1/96    428,18      358,18            70,00     25/26

“To ma das es tas quin ze ações
co mo exem plo da con du ta de li tu o sa
do de nun ci a do, che ga-se ao va lor de
R$ 1.128,70 co mo sen do a van ta gem
in de vi da, mu i to em bo ra os pre ju í zos
ca u sa dos aos cli en tes do es cri tó rio

em mu i to ul tra pas sam tal quan tia” (fls. 
2/4).

Con clu í da a ins tru ção cri mi nal,
o Dr. Ju iz sen ten ci ou, con de nan do
Amil ton Pis ke às pe nas de 1 (um) ano
e 8 (oi to) me ses de re clu são, em re gi -
me aber to, e 18 (de zo i to) di as-mul ta, à 
ra zão de 1/30 do sa lá rio mí ni mo vi -
gen te à da ta dos fa tos, por in frin gir o
dis pos to no ar ti go 171, ca put, c/c o ar -
ti go 71, ca put, am bos do Có di go Pe -
nal, con ce di do o sur sis, pe lo pra zo de
2 (do is) anos, me di an te con di ções.

Incon for ma do, o acu sa do, por
co ta nos au tos, ape lou ob je ti van do a
ab sol vi ção, ale gan do es tar a con de -
na ção em ba sa da, ex clu si va men te, na
con fis são ex tra ju di ci al e ju di ci al, sem
le var em con si de ra ção ou tras pro vas
que o ino cen tam.

Ade ma is, afir ma que a con fis -
são po de ria ter si do fe i ta pa ra pro te -
ger a em pre sa ví ti ma de even tu a is ir -
re gu la ri da des fis ca is.

Por der ra de i ro, acres cen ta não
res tar ca rac te ri za do o de li to im pu ta do, 
em vir tu de da au sên cia de pe rí cia gra -
fo téc ni ca, ne ces sá ria pa ra de mons -
trar, de for ma ca bal, que a le tra apos ta 
nos re ci bos per ten ce ao acu sa do.

Ofe re ci das as con tra-ra zões,
os au tos as cen de ram a es ta Su pe ri or
Instân cia, opi nan do a dou ta Pro cu ra -
do ria-Ge ral de Jus ti ça, em pa re cer da
la vra do Dr. Pa u lo Antô nio Günt her,
pe lo des pro vi men to do re cur so.

O re cur so de fen si vo de ve ser
des pro vi do.

A con de na ção foi di ta da com
acer to, e is so por que das pe ças que in -
te gram os pre sen tes au tos, ve ri fica-se
ter o ape lan te in frin gi do as dis po si ções
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do ar ti go 171, ca put, na for ma con ti -
nu a da.

Na verdade, a autoria do crime
imputado restou comprovada, à sacie- 
dade, não só pela confissão efetuada
na polícia e em Juízo — como quer fa- 
zer crer o apelante —, mas, também,
pelos depoimentos das testemunhas
inquiridas Luiz Carlos Lauth (fls.
31/125), Clesio Ottequir (fls. 33/127) e 
Sérgio Moacir Lange (fl. 34), levadas
em consideração pelo Juízo a quo
para embasar o edito condenatório.
De fato, os testigos, de forma coeren-
te e harmônica, asseguram que,
valendo-se da condição de funcioná-
rio da empresa onde prestava serviço, 
e da confiança nele depositada pela
chefia, o acusado efetuava o cálculo
dos tributos devidos pelos clientes e,
após preencher as guias de re-
colhimento com valores diferencia-
dos, ou seja, uma delas com valor su -
pe rior ao tributo devido, fazia a
cobrança, retendo o valor excedente
para si, ludibriando, assim, os clientes.

Dos do cu men tos acos ta dos
aos au tos (fls. 18/30 e 42/81), cons ta -
ta-se, tam bém, que hou ve re i te ra ção
do de li to, ca rac te ri zan do, as sim, a
con ti nu i da de de li ti va (CP, art. 71).

Ora,  in  casu,  o apelante,
agindo da forma acima descrita,
vulnerou os essentialia do artigo 171,
ca put, c/c o artigo 71, ca put, ambos
do Código Pe nal.

Por ou tro la do, a as ser ti va de
que a con fis são pu des se ter si do fe i ta
pa ra pro te ger a em pre sa ví ti ma de
even tu al ir re gu la ri da de fis cal não pas -
sa de me ra con je tu ra, sem qual quer
am pa ro nos au tos.

Por ou tro vér ti ce, a in sur gên cia
do réu con tra a não re a li za ção de pe rí -
cia gra fo téc ni ca nos re ci bos jun ta dos
aos au tos ca re ce de con sis tên cia, à
vis ta da com pro va da ma te ri a li da de e
au to ria do de li to pe la con fis são man sa 
e pa cí fi ca de le pró prio, réu, am pa ra da
pe lo con tex to pro ba tó rio, não ten do
ha vi do, por tan to, nos pre sen tes au tos, 
qual quer ofen sa aos ar ti gos 6º, in ci so
V, e 158, am bos do Có di go de Pro ces -
so Pe nal.

Aliás, se o acusado entendia que
a perícia, no delito de estelionato, era
necessária para inocentá-lo, deveria
tê-la requerido, mas não o fez, in
opportuno tem pore.

A ju ris pru dên cia, so bre a pe rí -
cia em te ma de es te li o na to, en ten de
ser es ta dis pen sá vel, se res tar com -
pro va do, por ou tros me i os, ter o réu,
de mo do fra u du len to, en ga na do a ví ti -
ma e ob ti do van ta gem in de vi da.

Nes se sen ti do:

“A doutrina e a melhor juris-
prudência só têm exigido exame de
corpo-delito nas infrações que por sua 
natureza deixem vestígios (delicta
facit permanenti), o que não ocorre
com o estelionato. Os documentos
utilizados para a fraude não cons-
tituem vestígios do crime de estelio-
nato, mas instrumentos de sua práti-
ca, ingredientes da mise-en-scène”
(JUTACRIM 80/406).

E, des ta Cor te de Jus ti ça:

“Des ne ces si da de de re a li za ção 
de pe rí cia gra fo téc ni ca — Cri me per -
fe i ta men te ca rac te ri za do atra vés da
pro va da ma te ri a li da de e de po i men tos 
das tes te mu nhas que re co nhe ce ram o 
acu sa do co mo o au tor da fra u de.
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“’Em te ma de es te li o na to não
exis te ne ces si da de de pe rí cia em re -
la ção a do cu men to de que se va lha o
agen te pa ra atin gir seu fim, ila que an -
do a von ta de da ví ti ma, po is o de sem -
pe nho ar di lo so po de ser re ve la do por
qual quer ou tra pro va’ (TACrimSP —
HC — rel. Gon çal ves So bri nho — RT
537/310).

“Recurso desprovido” (Ap. Crim.
n. 98.003729-8, de Xanxerê. rel. Des.
Álvaro Wandelli).

Pe lo ex pos to, ne ga-se pro vi -
men to ao re cur so.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Jor ge Mus si e Ma u rí lio Mo -
re i ra Le i te, e la vrou pa re cer, pe la dou -
ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o
Exmo. Sr. Dr. Pa u lo Antô nio Günt her.

Florianópolis, 13 de fevereiro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CRIMINAL N. 01.009687-0, DE CHAPECÓ

Re la tor: Des. Alberto Costa

Crime con tra a saúde pública — Maconha — Uso próprio —
Condenação — Recurso defensivo — Preliminar de nulidade do
processo por vulneração aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, porque as únicas testemunhas ouvidas nos au tos foram as de
acusação — Mérito recursal pleiteando a absolvição ante a
insuficiência de prova para sustentar um edito condenatório —
Preliminar de nulidade improcedente, eis que o defensor dativo não
é obrigado a arrolar testemunhas, e a condenação lastreou-se na
confissão ex tra ju di cial e ju di cial do apelante, corroborada pelos
depoimentos dos policiais militares oitivados na instrução — Pedido 
absolutório inadmissível — Apelante surpreendido por dois
policiais militares na posse de um “tijolinho” de maconha contendo
10 (dez) gramas — Réu confesso na polícia e em juízo, admitindo que 
a maconha fora adquirida para uso próprio, não sendo ele
dependente da droga — Condenação mantida — Recurso conhecido
e desprovido.

— “Não configura ausência de defesa, o fato de o defensor
público não ter arrolado testemunhas na defesa prévia” (RT
534/314).

— Não há falar em ausência de prova, quando a condenação

lastreia-se na confissão ex tra ju di cial e ju di cial do recorrente e

queda corroborada pelos depoimentos de policiais militares que
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efetuaram a apreensão do ma te rial tóxico em poder dos réus,

testemunhos ess es que não podem ser acoimados de suspeitos pela

tão-só condição funcional ostentada por seus prestadores.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
01.009687-0, da comarca de Chapecó
(1ª Vara), em que é apelante Algeri
Sendroski, sendo apelada a Justiça,
por seu Promotor:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, à unanimidade, afastar
as prefaciais de nulidade argüidas e, no 
mérito, negar provimento ao recurso.

Cus tas na for ma da lei.

I — Relatório

Na co mar ca de Cha pe có, 1ª
Va ra Cri mi nal, o re pre sen tan te do Mi -
nis té rio Pú bli co ofe re ceu de nún cia
con tra Alge ri Sen dros ki, dan do-o co -
mo in cur so nas san ções do ar ti go 16
da Lei n. 6.368/76, por que, se gun do
des cre ve a pro e mi al acu sa tó ria: “No
dia 1º de ou tu bro de 1998, por vol ta
das 21 ho ras, po li ci a is mi li ta res, em
di li gên cia em pre en di da na Rua Mar ti -
nho Lu te ro, no ba ir ro Jar dim Amé ri ca,
nes ta ci da de de Cha pe có, abor da ram
o acu sa do Alge ri Sen dros ki e, com ele 
apre en de ram: ‘...um ‘ti jo li nho’ de
10(dez) gra mas de uma er va vul gar -
men te co nhe ci da co mo ma co nha...’, a 
qual, le va da a exa me la bo ra to ri al,
cons ta tou-se que era ca paz de oca si o -
nar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

“O de nun ci a do, ha via ad qui ri do 
a subs tân cia, a guar da va, ti nha a pos -
se ou tra zia con si go, pa ra con su mo
pró prio, sem es tar au to ri za do pa ra
tan to...” (fl. 2).

Con clu í da a ins tru ção cri mi nal,
o Dr. Ju iz sen ten ci ou con de nan do
Alge ri Sen dros ki às pe nas de 7 (se te)
me ses e 15 (quin ze) di as de de ten ção, 
em re gi me se mi-aber to, e 25 (vin te e
cin co) di as-mul ta, por in fra ção ao ar ti -
go 16 da Lei n. 6.368/76.

Incon for ma do, o acu sa do ape -
lou ob je ti van do a ab sol vi ção, ale gan -
do, em pre li mi nar, ser nu lo o pro ces -
so, por afron ta aos prin cí pi os da am-
pla de fe sa e do con tra di tó rio, por que
as úni cas tes te mu nhas in qui ri das fo -
ram as ar ro la das pe la acu sa ção, não
ten do, se quer, si do pro du zi da pro va
pe la de fe sa.

Re quer, ain da, a con ces são do
di re i to de re cor rer em li ber da de, po is
res pon deu a ins tru ção cri mi nal sol to,
não tu mul tu an do qual quer ato pro ces -
su al.

Ofe re ci das as con tra-ra zões,
os au tos as cen de ram a es ta su pe ri or
ins tân cia, opi nan do a dou ta Pro cu ra -
do ria-Ge ral de Jus ti ça, em pa re cer da
la vra do Dr. Mo acyr de Mo ra es Li ma
Fi lho, pe lo afas ta men to da pre li mi nar
ar güi da, man ten do-se a sen ten ça de
pri me i ro grau.

II — Voto

O ape lan te ple i te ia, li mi narmen -
te, que lhe se ja as se gu ra do, nes ta
opor tu ni da de, o di re i to de res pon der
sol to o de sa te des te re cur so, eis que
res pon deu to do o pro ces so em li ber da -
de. De sor te que, ar gu men ta, ao res -
trin gir ao ape lan te, na sen ten ça re cor -
ri da, o di re i to de ape lar em li ber da de,
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o Ma gis tra do a quo de saten deu o prin -
cí pio da pre sun ção de ino cên cia, ins -
cul pi do no ar ti go 5º, in ci so LIV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ora, não obstante assista razão 
ao apelante, entende-se, no entanto,
que essa matéria deveria ter sido agi-
tada na impetração de ha beas cor pus,
no momento procedimental próprio,
por isso que perde o seu objeto com o
julgamento e trânsito em julgado do
presente recurso.

Por es se mo ti vo afas ta-se es se 
ple i to pre li mi nar do re cor ren te.

No que tan ge à pre li mi nar de
nu li da de do pro ces so cri me, por vul -
ne ra ção dos prin cí pi os do con tra di tó -
rio e da am pla de fe sa, por que as úni -
cas tes te mu nhas ou vi das nos au tos
fo ram as de acu sa ção, es ta im pro ce -
de in te gral men te.

De fa to, con for me pre co ni za do
no § 6º do ar ti go 22 da Lei n. 6.368/76, 
“Inter ro ga do o réu, se rá aber ta vis ta à
de fe sa pa ra, no pra zo de 3 (três) di as,
ofe re cer ale ga ções pre li mi na res, ar ro -
lar tes te mu nhas até o má xi mo de 5
(cin co) e re que rer as di li gên ci as que
en ten der ne ces sá ri as. Ha ven do ma is
de um réu, o pra zo se rá co mum e cor -
re rá em car tó rio”.

No ca so dos pre sen tes au tos, o 
Dr. Ju iz de Di re i to que pre si diu a ins -
tru ção do pro ces so, já no in ter ro ga tó rio
do ape lan te, não se guiu o ri to pro ces -
su al pre vis to na Lei de Tó xi cos, e sim o
co mum, do Có di go de Pro ces so Pe nal,
de tal sor te que, já na que le ato, ao no -
me ar de fen sor da ti vo pa ra o ora ape -
lan te, de ter mi nou a in ti ma ção do ad -
vo ga do pa ra apre sen tar de fe sa pré via 
(fl. 28), e, ofe re ci da es ta (fl. 30), lo go
após, à fl. 31, em vez de pro fe rir o
des pa cho sa ne a dor (art. 23 da Lei
Anti tó xi cos), de sig nou dia e ho ra pa ra

a re a li za ção da au diên cia de oi ti va
das tes te mu nhas de acu sa ção.

Reconhece-se que a mudança
de rito não induz nulidade ao processo 
crime, nulidade sequer aventada pelo
apelante, mesmo porque afastado o
rito sumaríssimo da Lei Es pe cial, a
adoção do rito comum do Código de
Processo Pe nal, mais dilatado, longe
de prejudicar ao apelante, réu solto
du rante a instrução, lhe beneficiou.

Vale dizer, portanto, que in ca-
su, a determinação de intimar-se o de-
fensor dativo para oferecer defesa
prévia obedeceu os ditames do artigo
395 do Código de Processo Pe nal,
transcrito: “Art. 395. O réu ou seu de-
fensor poderá, logo após o interro-
gatório ou no prazo de 3 (três) dias,
oferecer alegações escritas e arrolar
testemunhas”.

De ou tra par te, apre sen ta da
ou não a de fe sa pré via (CPP, art.
396), se guir-se-ia, em pri me i ro lu gar, 
a in qui ri ção das tes te mu nhas de acu -
sa ção.

Na hipótese sub ju dice, in tima-
do o defensor dativo para oferecer
defesa prévia, fê-lo à fl. 30, negando
as increpações postas na denúncia,
sem arrolar testemunhas. E não esta-
va ele obrigado a apresentar o com-
petente rol, cuja ausência, na verda-
de, não se erige em nulidade por falta
de defesa, consoante se depreende
do magistério de Mirabete e do enten-
dimento jurisprudencial.

Com efeito, preleciona Julio
Fabbrini Mirabete: “(...) Sendo a
defesa peça dispensável, a critério do
defensor, a omissão da defesa prévia, 
ou a ausência de rol de testemunhas,
não constitui nulidade por ausência de 
defesa. O que anula o processo é a
ausência de concessão de prazo para
o defensor apresentá-la” (Código de
Processo Pe nal Interpretado: Refe-
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rências Doutrinárias, Indicações Le-
gais, Resenha Jurisprudencial. 5ª ed.
— São Paulo, At las, 1997, pág. 516)
(o grifo é nosso).

E da jurisprudência colhe-se o
seguinte escólio:

“Não configura ausência de
defesa o fato de o defensor público
não ter arrolado testemunhas na
defesa prévia” (RT 534/314).

No mesmo sentido, STF: RT
579/422;  TJMG: RT 705/353) ;
TACrimSP: RT 681/354; RJDTACRIM 
23/388).

Nessa conformidade, não há
como acolher a prefacial de nulidade
aventada, pelo fato de a defesa dativa 
não ter arrolado testemunhas e a
condenação ter se fundamentado
exclusivamente na prova produzida
pela acusação.

Nesse aspecto, impende gizar
o equívoco da nobre defesa, pois a
condenação lastreou-se na confissão
ex tra ju di cial e ju di cial do apelante (fls.
8 e 28), corroborada pelos depoimen-
tos dos policiais militares que efetua-
ram a apreensão do ma te rial tóxico
em poder do réu, cujos testemunhos
não podem ser acoimados de suspei-
tos pela tão-só condição funcional que 
ostentam seus prestadores.

Nessa diretiva, a pacífica orien- 
tação da jurisprudência pátria.

Afasta-se, portanto, a prefacial
de nulidade invocada no apelo.

Quanto ao mérito, inviável a
pretensão absolutória.

O apelante foi surpreendido
pelos policiais militares Ademar Na-
gorski e Cássio Riedi, à noite, nas
condições retratadas na exordial acu-
satória, na posse de 1 (um) tijolinho
contendo 10 (dez) gramas de ma-
conha.

Na polícia, o apelante confes-
sou a autoria do delito, em que pese
terem sido desatendidos os reclamos
do inciso V do artigo 6º do Código de
Processo Pe nal.

Todavia, em Juízo, perante o
Togado, declarou, expressamente,
que a maconha apreendida em seu
poder fora adquirida para uso próprio,
não sendo, no entanto, dependente
da droga.

Nessas condições, conforme já
referido, inadmissível decretar-se a
absolvição do apelante, uma vez que
ele próprio, com vontade livre e cons-
ciente, com dolo específico, trans-
grediu os essentialia do delito previsto 
no artigo 16 da Lei n. 6.368/76, ao
trazer consigo, para uso próprio, con tra
expressa disposição le gal, substância
entorpecente, maconha, capaz de
causar dependência f ís ica e/ou
psíquica.

III — Decisão 

Di an te do ex pos to, a Câ ma ra, à 
una ni mi da de, afas ta as pre fa ci a is de
nu li da de sus ci ta das no ape lo, e, igual -
men te, à una ni mi da de, co nhe ce do re -
cur so, mas ne ga-se-lhe pro vi men to.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Ma u rí lio Mo re i ra Le i te e Iri -
neu João da Sil va, e la vrou pa re cer,
pe la dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus -
ti ça, o Exmo. Sr. Dr. Mo acyr de Mo-
raes Li ma Fi lho. 

Florianópolis, 4 de setembro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te e Re la tor.
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APELAÇÃO CRIM I NAL N. 00.010387-0, DE CRICIÚMA 

Re la tor: Des. Amaral e Silva 

Processual e pe nal — Prova — Receptação — Prescrição
decretada — Furto qualificado — Concurso de agentes — Ausência
de apreensão da res — Desnecessidade — Prova — Chamada dos
co-réus — Validade — Dosimetria — Recurso provido em parte.

Receptação — Dolo — Indícios firmes capazes de convencer
da vontade livre e consciente de adquirir produto de furto —
Desclassificação para a forma culposa — Impossibilidade —
Pena-base acima do mínimo — Réu que não registra antecedentes — 
Circunstâncias judiciais favoráveis — Adequação — Recurso
provido em parte.

Adequação da pena — Extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva — Modalidade retroativa —
Matéria de ordem pública — Reconhecimento de ofício.

Transitada em julgado a sentença para a acusação, a
prescrição passa a ser regulada pela pena imposta. 

Havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do CP). 

A apreensão da res não é indispensável à comprovação do
furto, in clu sive porque o agente pode escondê-la, desviá-la ou
destruí-la.

Para o delito basta seja induvidosa a existência da subtração.

Quando o furto é praticado em concurso de agentes, a
co-autoria fica estabelecida quando os co-réus, em chamada,
confirmam a participação dos envolvidos.

Sendo o dolo de natureza subjetiva, fatos objetivos são
capazes de demonstrar sua ocorrência.

A receptação dolosa prova-se por indícios e circunstâncias,
in clu sive o elemento subjetivo.

A conduta do agente e as circunstâncias da posse da res

constituem importantes elementos de convicção a respeito da

ciência da origem criminosa do bem.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
00.010387-0, da comarca de Criciúma, 
em que são apelantes Antônio Valim e
Luiz da Rocha, sendo apelada a
Justiça, por seu Promotor:

ACORDAM, em Pri me i ra Câ ma ra 
Cri mi nal, por vo ta ção unâ ni me, dar pro vi -
men to par ci al aos re cur sos para de cla rar
ex tin ta a pu ni bi li da de pela pres cri ção do
cri me de re cep ta ção e re du zir a pena do 
fur to qua li fi ca do para 2 (dois) anos de
re clu são e pa ga men to de 10 (dez)
dias-mul ta em re la ção a Antô nio Va lim;
e re du zir a pena de Luiz da Ro cha para
1 (um) ano de re clu são e pa ga men to de 
10 (dez) dias-mul ta. De ofí cio, de cla rar
ex tin ta a pu ni bi li da de de am bos os ape -
lan tes pela pres cri ção da pre ten são pu -
ni ti va do Esta do, na for ma re tro a ti va.

Cus tas na for ma da lei.

I – Relatório 

Na comarca de Cric iúma,
Cláudio César da Silva, vulgo “Toca”,
Ivonei José da Rocha, vulgo “Nego”,
Ênio Biff, Antônio Valim, vulgo “Tune”, 
e Luiz da Rocha foram denunciados
como incursos, o primeiro nas san-
ções do art. 155, § 4º, I e IV, c/c os
arts. 69 e 71 e art. 250, § 1º, II, a, c/c os 
arts. 14, II, e 69, todos do Código Pe -
nal; o último nas penas do art. 155, §
4º, I e IV, e art. 180, ca put, c/c o art. 69, 
todos do Código Repressivo; e os
demais, nas penas do art. 155, § 4º, I e 
IV, c/c os arts. 69 e 71, todos do
mesmo es- tatuto.

Du ran te a fa se ins tru tó ria foi
de cla ra da ex tin ta a pu ni bi li da de do
de nun ci a do Ênio Biff, em ra zão de
seu fa le ci men to (fl. 110).

Con clu í da a ins tru ção, a de nún -
cia foi jul ga da pro ce den te, em par te,
res tan do con de na dos:

Cláudio César da Silva à pena
de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 5
(cinco) dias de reclusão, em re gime
fechado, e ao pagamento de 94 (no-
venta e quatro) dias-multa, por in fra-
ção ao art. 155, § 4º, I, c/c os arts. 62, I, 
65, I e III, d, e 71, ca put (3 vezes); e art. 
250, § 1º, II, a, c/c os arts. 14, II, e 69,
ca put, todos do Código Pe nal;

Ivo nei Jo sé da Ro cha à pe na
de 5 (cin co) anos, 10 (dez) me ses e 5
(cin co) di as de re clu são, em re gi me
fe cha do, e ao pa ga men to de 60 (ses -
sen ta) di as-mul ta, por in fra ção ao art.
155, § 4º, I, c/c os arts. 62, I, 65, III, d,
e 71, ca put (3 ve zes), to dos do Có- di -
go Pe nal;

Antônio Valim à pena de 5 (cin-
co) anos e 3 (três) meses de reclusão,
em re gime fechado, e ao pagamento
de 90 (noventa) dias-multa, por
infração ao art. 155, § 4º, IV, e art. 180, 
ca put, c/c o art. 69, ca put, todos do
Código Pe nal;

Lu iz da Ro cha à pe na de 2 (do is)
anos e 3 (três) me ses de re clu são, em
re gi me aber to, e ao pa ga men to de 40
(qua ren ta) di as-mul ta, por in fra ção ao
art. 180, ca put, c/c o art. 65, III, am bos 
do Có di go Pe nal.

Inconformados, Cláudio César
da Silva, Antônio Valim e Luiz da Ro-
cha apelaram, tendo o defensor dativo 
de Ivonei José da Rocha deixado
transcorrer in albis o prazo recursal.

Aten den do ao requerimento de
Cláu dio Cé sar da Sil va, o Dr. Ju iz de -
cla rou ex tin ta a pu ni bi li da de pe la pres -
cri ção da pre ten são pu ni ti va do Esta -
do, na for ma re tro a ti va (art. 110, § 1º,
art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, 115 e
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119, to dos do Có di go Pe nal), res tan -
do pre ju di ca do o re cur so.

Antô nio Va lim re quer, pre li mi -
nar men te, o re co nhe ci men to da pres -
cri ção da pre ten são pu ni ti va do Esta -
do. No mé ri to, pug na pe la ab sol vi ção
ao ar gu men to de que não co me teu os
de li tos que lhe fo ram im pu ta dos, não
ha ven do nos au tos pro va de sua par ti -
ci pa ção.

Luiz da Rocha pleiteia, prelimi-
narmente, a decretação da extinção
da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva. No mérito, requer
absolvição, alegando que não come-
teu o delito de receptação, pois des-
conhecia a origem ilícita dos bens ad-
quiridos. Alternativamente, pugna pela
desclassificação para receptação
culposa e a redução da pena-base,
sendo-lhe concedido o sursis. 

Em con tra-ra zões, ale ga o Dr.
Pro mo tor que a sen ten ça, em re la ção
ao ape lan te Antô nio Va lim de ve ser
man ti da pe los pró pri os e ju rí di cos fun -
da men tos. 

No to can te a Lu iz da Ro cha, diz 
o re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co
que o ape lan te faz jus à sus pen são
con di ci o nal do pro ces so.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça opi na pe lo co nhe ci men to de
am bos os ape los, sen do pro vi do par -
ci al men te o re cur so de Antô nio Va lim
pa ra que se ja ex tin ta a pu ni bi li da de
pe la pres cri ção da pre ten são pu ni ti va
em re la ção ao de li to de re cep ta ção; e
pe lo des pro vi men to do re cur so de Lu iz
da Ro cha. 

Os re cur sos se gui ram os trâ mi -
tes le ga is.

II — Voto 

1 — Ante a plu ra li da de de ape -
lan tes, pas so a ana li sar os re cur sos
se pa ra da men te.

2 — Re cur so de Antô nio Va lim

2.1 — Ple i te ia o ape lan te o re -
co nhe ci men to da pres cri ção da pre -
ten são pu ni ti va do Esta do na for ma re -
tro a ti va.

A ação está prescrita somente
no que tange ao delito de receptação
(art. 180, ca put, do CP).

Se gun do o dis pos to no art. 119
do Có di go Pe nal, “no ca so de con cur -
so de cri mes, a ex tin ção da pu ni bi li da -
de in ci di rá so bre a pe na de ca da um,
iso la da men te”.

No ca so, as pe nas pri va ti vas de 
li ber da de im pos tas ao ape lan te fo ram
de 3 (três) anos e 3 (três) me ses de re -
clu são pe lo fur to e 2 (do is) anos de re -
clu são pe la re cep ta ção.

A sen ten ça foi pu bli ca da em 3
de ou tu bro de 1997, fl. 180. A de nún -
cia re ce bi da dia 8 de mar ço de 1991,
fl. 2.

Entre a ca u sa in ter rup ti va da
pres cri ção e a da ta da pu bli ca ção da
sen ten ça, que tran si tou em jul ga do
pa ra a acu sa ção, de cor reu lap so de
tem po su pe ri or a 4 (qua tro) anos, es -
tan do pres cri ta a ação pe nal. Con fi -
ram-se os ar ti gos 109, V, 110, § 1º, e
117, I e IV, to dos do Có di go Pe nal.

Ju lio Fab bri ni Mi ra be te en si na:

“Di an te do dis pos to no ar ti go,
no ca so de con cur so de cri mes, a ex -
tin ção da pu ni bi li da de, in clu si ve quan -
to à pres cri ção da pre ten são pu ni ti va
com ba se na pe na em abs tra to, in ci de
so bre a pe na de ca da um, iso la da -
men te. Assim, no con cur so ma te ri al,
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não há que se fa zer o cál cu lo so bre a
so ma das pe nas apli cá ve is, mas com
ba se em ca da cri me, iso la da men te. O
mes mo de ve ser di to com re la ção ao
con cur so for mal e ao cri me con ti nu a -
do, de ven do cal cu lar o pra zo da pres -
cri ção de ca da de li to” (Có di go Pe nal
Inter pre ta do, São Pa u lo, Atlas, 1999,
págs. 638/639).

Da ju ris pru dên cia:

“Ape la ção cri mi nal. Pres cri ção. 
Pe na de 1 (um) ano e 6 (se is) me ses
de re clu são. Con cur so ma te ri al. Inci-
dên cia so bre a pe na de ca da cri me
iso la da men te. Lap so tem po ral de ma is
de do is anos en tre o re ce bi men to da
de nún cia e a pu bli ca ção da sen ten ça.
Extin ção da pu ni bi li da de de vi do à
pres cri ção da pre ten são pu ni ti va, em
sua for ma re tro a ti va (in te li gên cia dos
arts. 109, VI, e 110, §§ 1º e 2º, do CP,
e ar ti go 61 do CPP).

“Re cur so jul ga do pre ju di ca do”
(Ap. Crim. n. 99.016774-7, de Bra ço
do Nor te, rel. Des. Ge né sio Nol li).

“Ação pe nal. Re cep ta ção. Sen -
ten ça con de na tó ria. Pres cri ção da
pre ten são pu ni ti va, na for ma re tro a ti -
va, ve ri fi ca da en tre o re ce bi men to da
de nún cia e a pu bli ca ção da sen ten ça
con de na tó ria. Extin ção da pu ni bi li da -
de de cre ta da. Tra tan do-se de con cur -
so ma te ri al, o cál cu lo do pra zo pres -
cr i  c i  o nal  é de cor ren te da pe na
apli ca da a ca da um dos cri mes, con si -
de ra da iso la da men te, con so an te pre -
co ni za do no ar ti go 119 do Có di go Pe -
nal” (Ap. Crim. n. 00.023288-2, de
Xan xe rê, rel. Des. Ma u rí lio Mo re i ra
Le i te).

2.2 — No que se re fe re ao de li -
to de fur to, ra zão não as sis te ao ape -
lan te.

A ma te ri a li da de res tou evi den -
ci a da pe lo la u do pe ri ci al (fls. 12/15),
ter mo de apre en são (fl. 30), au to de
ava li a ção (fl. 32) e ter mo de en tre ga
(fl. 33).

Com pro va-se a au to ria pe los
de po i men tos dos co-réus que fo ram
unâ ni mes ao afir mar que o ape lan te
foi cha ma do pa ra aju dar no trans por te
dos bens fur ta dos.

Cláu dio Cé sar da Sil va, pe ran te 
a au to ri da de po li ci al, afir mou que
após a sub tra ção per ce beu que ele e
os se us com par sas não con se gui ri am
le var os ob je tos pa ra sua ca sa, ten do
se di ri gi do à re si dên cia de Antô nio pa -
ra que es te fi zes se o trans por te em
seu ve í cu lo; “co mo não ti nha ma is lu -
ga res pa ra o de cla ran te e se us três
co le gas, já que o ve í cu lo es ta va lo ta -
do com as mer ca do ri as fur ta das, pe -
diu pa ra que Antô nio le vas se as mer -
ca do ri as até Vi la Lour des, ca sa do
de cla ran te, o que não ocor reu, po is
Antô nio fu giu com as mer ca do ri as e
não ma is apa re ceu, fi can do ape nas
em po der do de cla ran te al guns pa res
de sa pa tos, os qua is trans por ta va nos
bra ços, em vir tu de de não ma is ter es -
pa ço no ve í cu lo” (fl. 53v.). Re in qui ri do, 
man te ve es ta ver são (fl. 55).

Em Juízo, aduziu que quem
comandava os furtos era o apelante (fl. 
79), o que não restou provado, levando 
a crer que Cláudio incriminou Antônio
porque o comparsa desapareceu com
a res furtiva, em vez de levá-la para
sua casa, como combinado.

O ape lan te, tan to na po lí cia (fl.
50) co mo em Ju í zo (fl. 78v.), con fes -
sou ter fe i to o trans por te das mer ca do -
ri as fur ta das da lo ja de cal ça dos, ale -
gan do, no en tan to, ter si do ame a ça do
por Cláu dio, que es ta va acom pa nha -
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do de Ênio Biff ou do me nor M. B., não 
se re cor dan do qual dos do is. 

Ocor re que a co a ção não fi cou
de mons tra da.

Ênio Biff, pe ran te a au to ri da de
po li ci al, cor ro bo rou as de cla ra ções
pres ta das por Cláu dio, de cla ran do
tê-lo acom pa nha do até a ca sa de
Antô nio, a quem so li ci ta ram pa ra fa -
zer o trans por te (fl. 61v.).

Em Juízo (fl. 80v.) confirmou
que Antô nio, em vez de levar a res
para a casa de Cláudio, como prome-
tido, desapareceu com os bens sub-
traídos.

No mes mo sen ti do as de cla ra -
ções de Ivo nei Jo sé da Ro cha (fl. 58),
que tam bém par ti ci pou do fur to.

O fa to de a res não ter si do
apre en di da não im pli ca fal ta de ma te -
ri a li da de, po is a exis tên cia dos bens
sub tra í dos po de ser de mons tra da por
ou tras for mas, ain da ma is quan do o
pró prio ape lan te con fes sa que jo gou o 
pro du to do fur to num mi lha ral (fl.
78v.).

Enten dem, dou tri na e ju ris pru -
dên cia, que a apre en são da res não é
in dis pen sá vel a com pro va ção do fur -
to, in clu si ve por que o agen te po de es -
con dê-la, des viá-la ou des truí-la.

Pa ra o fur to bas ta que se ja in -
du vi do sa a exis tên cia da sub tra ção.

Já se de ci diu:

“Fur to — Pro va — Pres cin di bi li -
da de da apre en são ou exa me da co i -
sa fur ta da — Su fi ciên cia da in du vi do -
sa exis tên cia da sub tra ção.

“Emen ta ofi ci al: Qu an do se tra -
tar de fur to sim ples, ine xis te ‘ma te ri a li -
da de do de li to’ a ser pro va da ou de -
mons tra da. A sub tra ção de um ob je to
é, em ge ral, um fa to tran se un te, por -

que o agen te po de dar-lhe su mi ço,
des truí-lo, co mê-lo etc., ou, ain da
que is to não ocor ra, o en con tro de
uma co i sa em de ter mi na do lu gar ape -
nas pro va sua exis tên cia. A ação de
sub tra ir, sal vo ex ce ções, não de i xa
mar cas, mo ti vo por que não é im pres -
cin dí vel, co mo pro va da exis tên cia do
fa to de li tu o so, a apre en são e/ou exa -
me das co i sas fur ta das. Bas ta, co mo é 
evi den te, que se ja in du vi do sa a exis -
tên cia da sub tra ção” (TARS — RT
738/697).

No mes mo sen ti do o en ten di -
men to des ta Cor te:

“Crime con tra o patrimônio. Fur-
to. Autoria. Prova. Palavra da vítima.
Validade. Reconhecimento pessoal.
Ausência de apreensão da res. Irrele-
vância. Delito consumado. Condena-
ção que se impõe.

(...)

“A apre en são do ob je to sub tra í -
do não é in dis pen sá vel à con fi gu ra ção 
do fur to, quan do a pro va tes te mu nhal
apre sen ta-se su fi ci en te men te con vin -
cen te pa ra em ba sar um ju í zo de cer te -
za quan to à exis tên cia do bem sub tra í -
do e da au to ria de li ti va.

“A con su ma ção do cri me de fur -
to ocor re não pe la de ten ção da co i sa,
mas pe la sua sub tra ção, va le di zer,
des de que o agen te se apos sou da
co i sa per ten cen te a ou tra pes soa”
(Ap. Crim. n. 99.010634-9, de Ita jaí,
rel. Des. Ma u rí lio Mo re i ra Le i te).

“A circunstância de a res furtiva
não ter sido encontrada na posse da
agente não descaracteriza o delito de
furto, visto que o furto consistente no
fato da subtração e não na posse da
coisa; a apreensão, assim, é dispen-
sável desde que a prova colhida seja
suficientemente convincente para em- 
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basar a certeza quanto à sua existên-
cia, assim como da autoria da subtra-
ção” (Ap. Crim. n. 99.009551-7, de Ca- 
çador, rel. Des. Nilton Macedo Macha-
do).

A cha ma da dos co-réus, além
da lo ca li za ção de par te dos ob je tos do 
fur to e da con fis são do ape lan te, con -
fe rem cer te za a res pe i to da ma te ri a li -
da de e au to ria.

2.3 — Não pros pe ra a ale ga ção 
de que as de cla ra ções do ape lan te
não fo ram le va das em con si de ra ção
na sen ten ça con de na tó ria.

O Magistrado a quo, analisando 
a prova, considerou que “a única
versão que não encontra respaldo e
eco é a versão do acusado Antônio
Valim, que nega sua participação no
delito, efetuando o transporte das
mercadorias furtadas, afirmando du -
rante a fase indiciária que foi chamado
pelo co-réu Cláudio para que o
ajudasse no transporte da mercadoria,
o que não foi aceito. Já em juízo
afirmou que ajudou no transporte
porque foi coagido pelos acusados.
Frise-se que apesar da negativa e
contradição, não resta dúvida que
Antônio Valim participou ativamente
da empreitada delitiva. Percebe-se
isto pelo ma te rial cognitivo constante
dos au tos”.

É lí ci to ao ju iz, na apre ci a ção
da pro va, op tar por uma das ver sões
apre sen ta das. 

Assim, exis tin do du as ver sões,
uma do ape lan te e ou tra dos co-réus,
fir me, cor ro bo ra da por in dí ci os e cir -
cuns tân ci as co e ren tes e con ver gen -
tes, po dia o Ma gis tra do op tar por
qual quer de las.

Dis põe o art. 157 do Có di go de
Pro ces so Pe nal, ver bis:

“O ju iz for ma rá sua con vic ção
pe la li vre apre ci a ção da pro va”.

So bre o prin cí pio do li vre con -
ven ci men to, Ju lio Fab bri ni Mi ra be te
le ci o na:

“Ado tou a lei o prin cí pio do li vre
con ven ci men to (ou li vre con vic ção, ou 
da ver da de re al), se gun do o qual o ju iz 
for ma sua con vic ção pe la li vre apre-
ci a ção da pro va, não fi can do ads tri to a 
cri té ri os va lo ra ti vos e apri o rís ti cos e é
li vre em sua es co lha, ace i ta ção e va lo -
ra ção” (Có di go de Pro ces so Pe nal
Inter pre ta do, 8ª ed., São Pa u lo,
Atlas, 2001, pág. 414).

É a ju ris pru dên cia nes ta Cor te:

“Pro ces su al — Pro va — Prin cí -
pio do li vre con ven ci men to — Pre ce -
den tes ju ris pru den ci a is — Re cur so
des pro vi do. 

“Re la ti va men te à aná li se e ava -
li a ção da pro va, nos so Di re i to ado tou
o prin cí pio do li vre con ven ci men to, ba -
se a do na fun da men ta ção, las tre a da
nos au tos do pro ces so. 

“Ha ven do crí ti ca sã, ra ci o cí nio
ló gi co, em for ma de si lo gis mo, de -
mons tran do o ma gis tra do os mo ti vos
do con ven ci men to, é o que bas ta” (Ap. 
Crim. n. 99.012837-7, de Ita jaí, que
re la tei). 

“A te or do art. 157 do CPP, ‘o
ju iz for ma rá sua con vic ção pe la li vre
apre ci a ção da pro va’, is to é, não exis -
tin do cri té ri os pre es ta be le ci dos pa ra a 
va lo ra ção dos di ver sos me i os de con -
ven ci men to re u ni dos no cur so da ins -
tru ção, o jul ga dor de ci di rá com ba se
em sua pró pria ava li a ção de tu do o
que con ti ver os au tos, es tan do obri ga -
do, tão-so men te, a fun da men tar sua
op ção.
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“Não há que se fa lar em dú vi da
ou in su fi ciên cia de pro va que jus ti fi -
que a ab sol vi ção, quan do os ele men -
tos con ti dos nos au tos per mi tem a for -
ma ção de um se gu ro ju  í  zo de
con vic ção acer ca da res pon sa bi li da de 
do acu sa do pe los fa tos que lhe são
im pu ta dos” (Ap. Crim. n. 98.017488-0, 
de Jo a ça ba, rel. Des. Pa u lo Gal lot ti). 

2.4 — A do si me tria, no to can te
ao fur to, me re ce re pa ros.

Ve ri fi co que o dou to Ma gis tra do 
foi ri go ro so na do si me tria da pe na.

Ana li san do as cir cuns tân ci as
ju di ci a is, ob ser vo que a cul pa bi li da de
do agen te é nor mal à es pé cie; o ape-
lan te não re gis tra an te ce den tes; em
re la ção à con du ta so ci al e à per so na-
li da de, ine xis tem ele men tos pro ba tó -
ri os nos au tos pa ra uma se gu ra aná li -
se; os mo ti vos e as cir cuns tân ci as do
cri me fo ram pró pri os do ti po; as con -
se qüên ci as fo ram nor ma is à es pé cie,
sen do, in clu si ve, re cu pe ra da par te da
res; o com por ta men to da ví ti ma em na -
da in flu iu. 

Des se mo do, fi xo a pe na-ba se
em 2 (do is) anos de re clu são e pa ga -
men to de 10 (dez) di as-mul ta. 

Inexistem agravantes e ate-
nuantes, bem como causas de es pe -
cial aumento ou diminuição de pena,
razão pela qual a mantenho no mes-
mo quan tum — 2 (dois) anos de reclu- 
são e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo.

O MM. Ju iz, equi vo ca da men te,
de ter mi nou que o ape lan te, por ser re -
in ci den te, de ve ria ini ci ar o cum pri -
men to da pe na em re gi me fe cha do,
mas não ele vou a pe na em ra zão des -
ta agra van te.

Ve ri fi can do as cer ti dões de fls.
73/74, 125 e 132, cons ta ta-se que
Antô nio Va lim não é re in ci den te.

Assim, fi xo o re gi me aber to pa -
ra o iní cio do cum pri men to da pe na,
con for me de ter mi na o art. 33, § 2º, c,
do Có di go Pe nal. 

3 — Re cur so de Lu iz da Ro cha

3.1 — A ação não es tá pres cri -
ta.

Luiz da Rocha foi condenado a
2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão por infração ao art. 180, ca -
put, do Código Pe nal.

A de nún cia foi re ce bi da dia 8 de 
mar ço de 1991, fl. 2, e a sen ten ça pu -
bli ca da em 3 de ou tu bro de 1997, fl.
180.

Con si de ran do a quan ti da de de
pe na apli ca da, tem-se que a pres cri -
ção ocor re rá se en tre a da ta do re ce bi -
men to da de nún cia e a da ta da pu bli -
ca ção da sen ten ça de cor rer o pe río do
de 8 (oi to) anos (arts. 109, V, 110, § 1º,
e 117, I e IV, to dos do Có di go Pe nal),
o que não é o ca so.

O lap so tem po ral en tre as ca u -
sas in ter rup ti vas da pres cri ção foi de
pou co ma is de 6 (se is) anos; o ape lan -
te não era me nor de 21 (vin te e um)
anos, nem ma i or de 70 (se ten ta) anos
quan do co me teu o de li to; por tan to, em 
ra zão do quan tum da pe na apli ca da,
não há pos si bi li da de de ser re co nhe ci -
da a pres cri ção da pre ten são pu ni ti va
na for ma re tro a ti va.

É en ten di men to:

“Trá fi co de en tor pe cen tes —
Re cur so de fen si vo pre ten den do o re -
co nhe ci men to da pres cri ção — Ino -
cor rên cia.
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“Con si de ran do a pe na de 3
anos con cre ti za da na sen ten ça, inad -
mis sí vel o re co nhe ci men to da pres cri -
ção re tro a ti va se, en tre o re ce bi men to
da de nún cia e a pu bli ca ção da sen -
ten ça con de na tó ria, não trans cor reu
pra zo su pe ri or a 8 anos” (Ap. Crim. n.
28.811, de Brus que, rel. Des. Álva ro
Wan del li).

3.2 — A re cep ta ção res tou ple -
na men te com pro va da, não se po den -
do fa lar em des clas si fi ca ção pa ra a
for ma cul po sa.

Au to ria e ma te ri a li da de res ta -
ram de mons tra das pe lo ter mo de
apre en são (fl. 31) da res que es ta va
em po der de Lu iz da Ro cha.

O ape lan te não ne ga que es ta -
va na pos se do apa re lho de som, da
te le vi são em pre to e bran co e de uma
ca i xa de som, ta ma nho gran de, sub -
tra í dos das ví ti mas Gil ber to Fe lis ber to 
e Gil mar Vi e i ra. Ale ga, no en tan to,
que com prou os bens dos co-réus
Cláu dio Cé sar da Sil va e Ivo nei Jo sé
da Ro cha sem sa ber que eram pro du -
to de fur to, mas ti nha co nhe ci men to
que ta is ele men tos “são da dos ao há -
bi to de fur tos” (fl. 64).

A certeza do conhecimento da
origem criminosa, sendo de natureza
subjetiva, normalmente é comprovada 
pela conduta objetiva do agente e
demais circunstâncias indicativas
daquela ciência. Ademais, é pacífico o 
entendimento de que a posse injus-
tificada da res inverte o ônus da
prova.

O ape lan te não po de ser con si -
de ra do pes soa in gê nua. Sa bia que
quem lhe ven deu os bens co me tia se -
gui dos fur tos na ci da de. Ta is cir cuns -
tân ci as ma is que evi den ci am a ciên cia 

ine quí vo ca da pro ce dên cia cri mi no sa
dos ob je tos que pos su ía.

Ensi na João Ro ber to Pa ri zat to:

“A pro va do co nhe ci men to da
ori gem de li tu o sa da co i sa, no cri me de 
re cep ta ção, po de ex tra ir-se da pró pria 
con du ta do agen te e dos fa tos cir -
cuns tan ci a is que en vol vem a in fra ção
pe nal (JTACrimSP 96:240). Os in dí ci -
os con clu den tes e se gu ros que con du -
zem à cer te za de que o agen te era co -
nhe ce dor da ori gem cri mi no sa da res
que re ce be ra con fi gu ra o cri me em
apre ço (RT 629:338). (...)

“Provando-se que o agente,
mesmo conhecendo a origem espúria
da res, agiu com vontade livre e cons-
ciente de praticar as condutas incrimi-
nadas, tem-se o crime como caracte-
rizado em sua forma dolosa (RJDTA
CrimSP 14:123)” (Dos Crimes con tra o
Patrimônio, São Paulo, Saraiva, 1995,
pág. 246).

Alber to Sil va Fran co e ou tros
ano ta ram:

“‘Pa ra a afir ma ção do ti po de fi -
ni do no art. 180 do CP, é in dis pen sá -
vel que o agen te te nha pré via ciên cia
da ori gem cri mi no sa da co i sa. No en -
tan to, tra tan do-se de um es tá gio do
com por ta men to me ra men te sub je ti vo,
é su til e di fí cil a pro va do co nhe ci men -
to que in for ma o con ce i to do cri me, daí 
por que a im por tân cia dos fa tos cir -
cuns tan ci a is que en vol vem a in fra ção
e a pró pria con du ta do agen te’
(TACrimSP — AC — rel. Re na to Mas -
ca re nhas — JTACrim 83/242)” (Có di -
go Pe nal e sua in ter pre ta ção ju ris pru -
den ci al, vol. 1, t. II, 6ª ed., São Pa u lo,
Re vis ta dos Tri bu na is, 1997, pág.
2.807).
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“‘Em cri me de re cep ta ção, o fa -
to dos agen tes te rem per so na li da de
vol ta da à prá ti ca de li ti va é cir cuns tân-
cia que in duz na cer te za de que co nhe- 
ci am a ori gem ilí ci ta dos ob je tos ad qui- 
ri dos, bem co mo de que agi ram cons-
ci en tes e im bu í dos de evi den te do lo ao 
ad qui ri rem a res’ (TACrimSP — AC — 
rel. S. C. Gar cia — RJD 15/154)” (op.
cit., pág. 2.808). 

Nes te Tri bu nal:

“Re cep ta ção do lo sa — Cer te za 
de que o agen te co nhe cia a ori gem
cri mi no sa dos ob je tos — Con de na ção 
man ti da — Re cur so im pro vi do.

‘A pro va do co nhe ci men to da
ori gem cri mi no sa dos ob je tos ad qui ri -
dos no cri me de re cep ta ção po de ex -
tra ir-se da pró pria con du ta do agen te
e dos fa tos cir cuns tan ci a is que en vol -
vem a in fra ção’ (Ap. Crim. n. 33.187,
da Ca pi tal, rel. Des. Jo sé Ro ber ge)”
(Ap. Crim. n. 97.005884-5, de Ita jaí,
rel. Des. Nil ton Ma ce do Ma cha do). 

“Pe nal — Re cep ta ção — Do lo
— Indí ci os fir mes ca pa zes de con ven -
cer da von ta de li vre e cons ci en te de
ad qui rir pro du to de fur to — Re cur so
des pro vi do.

“Sen do o do lo de na tu re za sub -
je ti va, só fa tos ob je ti vos é que são ca -
pa zes de de mons trar sua ocor rên cia”
(Ap. Crim. n. 97.001912-2, de Ita jaí,
re la ta do pe lo subs cri tor).

Em sín te se:

Sen do a ciên cia da ori gem ilí ci -
ta dos bens de na tu re za sub je ti va, só
fa tos con cre tos po dem jus ti fi car a cer -
te za mo ral da que le co nhe ci men to.

Na es pé cie, con ven ce da re fe ri -
da ciên cia o fa to de o ape lan te co nhe -
cer os agen tes, sen do sa be dor de que 
eram eles “da dos à prá ti ca de fur tos”.

Assim, não ficou comprovada a
receptação culposa, mas a dolosa,
prevista no ca put do art. 180 do Códi-
go Pe nal.

3.3 — No que tan ge à apli ca ção 
da pe na-ba se aci ma do mí ni mo le gal,
ra zão as sis te ao ape lan te.

O Magistrado a quo foi excessi- 
vamente rigoroso na dosimetria da
pena, justificando o aumento ao consi- 
derar o apelante “tecnicamente primá- 
rio”, julgando que a sua conduta so cial 
“não é das melhores” e que possui
personalidade “malformada”. Quanto
aos motivos, julgou-os “ditados pelo
desejo de lucro fácil e desrespeito ao
patrimônio alheio”.

Ana li san do as cir cuns tân ci as
ju di ci a is, ve ri fi co que a cul pa bi li da de
do agen te foi nor mal à es pé cie; não
re gis tra an te ce den tes, pos to que a ab -
sol vi ção (fls. 124 e 133) em ou tro
processo não po de ser le va da em
con si de ra ção; em re la ção à con du ta
so ci al e à per so na li da de, ine xis tem
ele men tos pro ba tó ri os pa ra uma se -
gu ra aná li se; os mo ti vos, as cir cuns -
tân ci as e con se qüên ci as do cri me fo -
ram pró pri as do ti po; o compor-
tamento do ofen di do em na da in flu iu.

Des se mo do, fi xo a pe na-ba se
em 1 (um) ano de re clu são e pa ga -
men to de 10 (dez) di as-mul ta.

Não há agra van tes. Pre sen te a
ate nu an te da con fis são es pon tâ nea,
de i xo de apli cá-la por já se en con trar a 
pe na no mí ni mo le gal.

Não exis tem ca u sas ge ra is ou
es pe ci a is de au men to ou di mi nu i ção,
ra zão pe la qual fi xo a re pri men da em
1 (um) ano de re clu são e pa ga men to
de 10 (dez) di as-mul ta, no va lor mí ni -
mo. Man ti do o re gi me aber to.
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4 — Ve ri fi co que a ação es tá
pres cri ta pa ra am bos os ape lan tes. 

Hou ve a ade qua ção das re pri -
men das de Antô nio Va lim e Lu iz da
Ro cha, res tan do con de na dos, o pri -
me i ro à pe na de 2 (do is) anos de re -
clu são, e o se gun do à pe na de 1 (um)
ano de re clu são.

A sen ten ça foi pu bli ca da em 3
de ou tu bro de 1997, fl. 180. A de nún -
cia re ce bi da dia 8 de mar ço de 1991,
fl. 2.

Entre a ca u sa in ter rup ti va da
pres cri ção e a da ta da pu bli ca ção da
sen ten ça, que tran si tou em jul ga do
pa ra a acu sa ção, de cor reu lap so de
tem po su pe ri or a 4 (qua tro) anos, es -
tan do pres cri ta a ação pe nal. Con fi -
ram-se os arts. 109, V, 110, § 1º, e
117, I e IV, to dos do Có di go Pe nal.

5 — Pe lo ex pos to, dou pro vi -
men to par ci al aos re cur sos pa ra de -
cla rar ex tin ta a pu ni bi li da de pe la pres -
cri ção do cri me de re cep ta ção e
re du zir a pe na do fur to qua li fi ca do pa -
ra 2 (do is) anos de re clu são e pa ga -
men to de 10 (dez) di as-mul ta em re la -
ção a Antô nio Va lim; e re du zir a pe na
de Lu iz da Ro cha pa ra 1 (um) ano de
re clu são e  pagamento  de  10 (dez)
di as-mul ta. De ofí cio, de cla ro ex tin ta a 
pu ni bi li da de de am bos os ape lan tes

pe la pres cri ção da pre ten são pu ni ti va
do Esta do, na for ma re tro a ti va.

III — Decisão 

Acom pa nha ram o vo to do Re la -
tor. De ram pro vi men to par ci al aos re -
cur sos pa ra de cla rar ex tin ta a pu ni bi li -
da de pe la pres cri ção do cri me de
re cep ta ção e re du zir a pe na do fur to
qua li fi ca do pa ra 2 (do is) anos de re -
clu são e pa ga men to de 10 (dez) di as-
mul ta em re la ção a Antô nio Va lim; e
re du zir a pe na de Lu iz da Ro cha pa ra
1 (um) ano de re clu são e pa ga men to
de 10 (dez) di as-mul ta. De ofí cio, de -
cla ra ram ex tin ta a pu ni bi li da de de am -
bos os ape lan tes pe la pres cri ção da
pre ten são pu ni ti va do Esta do, na for -
ma re tro a ti va.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Ge né sio Nol li e Sou za Va rel -
la. La vrou pa re cer, pe la dou ta Pro cu -
ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o Exmo. Sr.
Dr. Vil mar Jo sé Lo ef.

Florianópolis, 29 de maio de 2001.

Ama ral e Sil va,

Pre si den te e Re la tor. 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 01.001293-1, DE LAGES 

Re la tor: Des. Amaral e Silva 

Lei de Impren sa — Ma té ria ve i cu la da por pe rió di co — Di re i -
to de res pos ta — Con ces são no ju í zo a quo — Incon for mis mo — Pre -
ten são le gí ti ma — Re cur so des pro vi do.

Todo aque le que é acu sa do ou ofen di do por pu bli ca ção ou
trans mis são de ra di o di fu são, tem di re i to de pu bli car res pos ta ou re -
ti fi ca ção no mes mo meio de in for ma ção que ve i cu lou a acu sa ção ou
a ofen sa.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
01.001293-1, da comarca de Lages, em 
que é apelante O Momento Jornalismo
Ltda., sendo apelado Manoel Vitório
Ávila:

ACORDAM, em Primeira Câma- 
ra Crim i nal, por votação unânime,
negar provimento ao recurso.

Cus tas na for ma da lei.

I – Relatório 

Ma no el Vi tó rio Ávi la aju i zou pe -
di do de res pos ta con tra o Jor nal O
Mo men to, am pa ra do no art. 5º, V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e art. 29 da Lei
n. 5.250/67, ale gan do que, no mês de
ou tu bro do ano de 1999, re fe ri do jor -
nal pu bli cou, in clu si ve com cha ma da
de ca pa, a ma té ria in ti tu la da: “Ju iz
Apo sen ta do con de na do a de vol ver R$ 
120 mil pa ra o Ca ça”, re fe rin do-se à
con de na ção do re que ren te em ação
or di ná ria de in de ni za ção por ato ilí ci to
pe nal mo vi da pe lo Clu be Ca ça e Ti ro
1º de Ju lho. Sus ten tou que a ma té ria
te ceu co men tá rio ma li ci o so, ex tra po -
lan do a me ra no tí cia, ca u san do-lhe
hu mi lha ção e me nos ca bo. Dis se que
a no tí cia omi tiu sua ab sol vi ção na es -
fe ra cri mi nal, e que, no âm bi to ci vil, o
pro ces so pen de de apre ci a ção nes te
Tri bu nal de Jus ti ça.

Exer cen do ex tra ju di ci al men te o 
di re i to de res pos ta, com for ça na Lei
n. 5.250/67, o au tor so li ci tou pu bli ca -
ção da ma té ria-res pos ta no mes mo lu -
gar e em ca rac te res ti po grá fi cos idên -
ti cos à que lhe deu ca u sa, ha ven do
re cu sa por par te do pe rió di co.

Con clu í da a ins tru ção, o pe di do 
foi jul ga do pro ce den te, con de nan do o
re que ri do a pu bli car a res pos ta na for -
ma do art. 30 da Lei de Impren sa. Co -
mi na da, ain da, mul ta no va lor de R$
1.000,00 (mil re a is) por edi ção, ca so a 
res pos ta não se des se na edi ção ime -
di a ta men te pos te ri or. 

Incon for ma do, ape lou o pe rió di -
co, sus ten tan do, em sín te se, que a
pu bli ca ção não no ti ci ou ne nhu ma in -
ver da de; que não te ve o pro pó si to de
ofen der ou hu mi lhar o ape la do, re la -
tan do ape nas o con te ú do da de ci são
ju di ci al. Ale gou, ain da, que o te or da
res pos ta ofer ta da pe lo ape la do ex tra -
po lou os li mi tes da ma té ria di vul ga da.
Invo cou o di re i to fun da men tal de li ber -
da de de ex pres são e da ma ni fes ta ção
do pen sa men to, adu zin do que o te or
da res pos ta é ofen si vo ao jor nal. Por
fim, ple i te ou a re for ma da sen ten ça,
re cla man do o  pa ga men to pe lo es pa -
ço ocu pa do no jor nal.

O ape lo foi re ce bi do no efe i to
de vo lu ti vo.

Em con tra-ra zões, Ma no el Vi tó -
rio Ávi la pug nou pe la ma nu ten ção da
sen ten ça.

O re pre sen tan te do Mi nis té rio
Pú bli co opi nou pe la im pro ce dên cia do 
pe di do.

Pa gas as cus tas, nes te grau de
ju ris di ção, a dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral 
de Jus ti ça opi nou pe lo co nhe ci men to
e des pro vi men to.

O re cur so se guiu os trâ mi tes le -
ga is.

II — Voto 

1 — Man te nho a r. sen ten ça.

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 403

JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL APELAÇÕES CRIMINAIS



O pe di do de res pos ta re fe re-se
à pu bli ca ção efe tu a da pe lo Jor nal “O
Mo men to”, de cir cu la ção na re gião de
La ges, di vul gan do de ci são ju di ci al de
pri me i ra ins tân cia em que o ape la do
res tou con de na do ao pa ga men to de
R$ 89.146,80 (oi ten ta e no ve mil, cen -
to e qua ren ta e se is re a is e oi ten ta
cen ta vos), “acres ci do de cor re ção mo -
ne tá ria, a par tir do in gres so da ação e
ju ros le ga is a par tir da ci ta ção”, ao
Clu be Ca ça e Ti ro 1º de Ju lho, do qual 
era te sou re i ro.

O direito de resposta está pre-
visto no art. 29 da Lei n. 5.250/67, ver- 
bis:

“Art. 29. To da pes soa na tu ral
ou ju rí di ca, ór gão ou en ti da de pú bli ca, 
que for acu sa do ou ofen di do em pu bli -
ca ção fe i ta em jor nal ou pe rió di co, ou
em trans mis são de ra di o fu são, ou a
cu jo res pe i to os me i os de in for ma ção
e di vul ga ção ve i cu la rem fa to in ve rí di -
co ou er rô neo, tem di re i to a res pos ta
ou re ti fi ca ção”.

Acer ca da ma té ria, pre le ci o na
Darcy Arru da Mi ran da:

“O di re i to de res pos ta já foi con -
si de ra do tão ne ces sá rio à li ber da de
de im pren sa que se ria in to le rá vel se
não exis tis se, uma vez que a res pon -
sa bi li da de nas ce da li ber da de e, as -
sim, de fen der o di re i to de res pos ta é
de fen der tam bém a li ber da de de im -
pren sa. Ambas se acham em re la ção
de es tre i ta co ne xi da de. Ces san do a li -
ber da de de im pren sa, ces sa o di re i to
de res pos ta. Este de ve ser con si de ra -
do um ver da de i ro es ta do de le gí ti ma
de fe sa, po is o ofen di do age ime di a ta -
men te, an tes que o da no da ofen sa
ca u se ma les ma i o res. É o re vi de ime -
di a to e ma is à mão com que con ta o
ofen di do pa ra res ta be le cer a ver da de

e lu tar con tra o po der co le ti vo do jor -
nal” (Co men tá ri os à Lei de Impren sa,
2ª ed., To mo 2, São Pa u lo, Re vis ta
dos Tri bu na is, 1994, pág. 524).

O di re i to de res pos ta, exer ci do
ex tra ju di ci al men te, es tá pre vis to da
se guin te for ma:

“Art. 30. O di re i to de res pos ta
con sis te:

“I — na pu bli ca ção da res pos ta
ou re ti fi ca ção do ofen di do, no mes mo
jor nal ou pe rió di co, no mes mo lu gar,
em ca rac te res ti po grá fi cos idên ti cos
ao es cri to que lhe deu ca u sa, e em
edi ção e di as nor ma is”.

“Art. 31. O pe di do de res pos ta
ou re ti fi ca ção de ve ser aten di do:

“I — den tro de 24 (vin te e qua -
tro) ho ras, pe lo jor nal, emis so ra de ra -
di o di fu são ou agên cia de no tí ci as”. 

Se o pe di do não for aten di do
ime di a ta men te, po de rá o ofen di do re -
cor rer ao Ju di ciá rio:

“Art. 32. Se o pe di do de res pos -
ta ou re ti fi ca ção não for aten di do nos
pra zos re fe ri dos no art. 31, o ofen di do
po de rá re cla mar ju di ci al men te a sua
pu bli ca ção ou trans mis são.

“§ 1º Pa ra es se fim, apre sen ta -
rá um exem plar do es cri to in cri mi na -
do, se for o ca so, ou des cre ve rá a
trans mis são in cri mi na da, bem co mo o
tex to da res pos ta ou re ti fi ca ção, em
du as vi as da ti lo gra fa das, re que ren do
ao ju iz cri mi nal que or de ne ao res pon -
sá vel pe lo me io de in for ma ção e di vul -
ga ção a pu bli ca ção ou trans mis são,
nos pra zos do art. 31”.

Darcy Arruda Miranda comenta:

“Não tendo o acusado ou
ofendido obtido êxito no pedido de
resposta ou retificação ex tra ju di cial
poderá reclamar, judicialmente, a sua
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publicação ou transmissão. Para isto
deverá apenas aguardar os prazos
previstos no art. 31. Decorridos estes,
fica com a faculdade de requerer a
publicação ou transmissão compul-
sória da resposta, ou ingressar, desde 
logo, com ação pe nal ou civil con tra o
responsável pela ofensa” (op. cit.,
pág. 550).

No ca so, o ape lan te in sis tiu na
res pos ta, se guin do to dos os pas sos
pre vis tos na lei. 

Co mo cor re ta men te as se ve rou
o cul to Pro cu ra dor de Jus ti ça Dr. Moa- 
cyr de Mo ra es Li ma Fi lho, “se faz ne -
ces sá rio ana li sar se a ma té ria ve i cu la -
da pe lo jor nal O Mo men to ex ce deu ou
ex tra po lou as prer ro ga ti vas de uma
im pren sa li vre e de mo crá ti ca. Se o jor -
nal se li mi tou a ex ce der a sua res pon -
sa bi li da de so ci al, re pro du zin do a de ci -
são ju di ci al, aten den do à vo ca ção de
tran pa rên cia do Ju di ciá rio.

“Nes te pas so, tem-se que, con -
for me des ta ca do na sen ten ça ata ca -
da, a pu bli ca ção não se li mi tou a re la -
tar o his tó ri co do pro ces so, no qual
res tou con de na do o ape la do, mas as -
so ci ou a is to o se guin te co men tá rio:

“‘Na épo ca do ‘es cân da lo’ cul -
mi nou pe la cons tru ção de uma man -
são do réu, na pra ia de Ita pe ma, e al -
guns só c i  os ma is  br in  ca lhões,
co men ta vam que com a car te i ri nha do 
Ca ça, se po de ria ter aces so à fa mo sa
re si dên cia’.

“Assim, com tal co men tá rio, for -
ço so é co nhe cer-se que a hon ra do
ape la do res tou atin gi da de for ma in -
de vi da, pos to que se in si nu ou que o
mes mo te ria cons tru í do uma man são
com o di nhe i ro des vi a do, quan do a
de ci são no ti ci a da não faz qual quer
men ção a es te fa to.

“Em ta is cir cuns tân ci as, le gí ti -
ma é a pre ten são do ape la do de ver
pu bli ca da sua res pos ta, a fim de res ta -
be le cer a ver da de dos fa tos.

“No sentido do cabimento de
resposta em casos que tais, por opor-
tuno destacam-se os seguintes ensi-
namentos jurisprudenciais, verbis:

“‘Di re i to de res pos ta — Fi na li -
da de – ‘O di re i to de res pos ta tem por
fi na li da de a de fe sa de quem é acu sa -
do ou ofen di do por pu bli ca ção ou
trans mis são de ra di o di fu são, en se jan -
do-lhe apon tar os er ros, ine xa ti dões
ou dis tor ções da ma té ria ve i cu la da e
res ta be le cer a ver da de pe ran te a opi -
nião pú bli ca’ (TACrimSP — AC — Rel. 
Dan te Bu sa na – RT 575/377 —
JUTACrim 74/369).

“‘Bas ta a ocor rên cia de qual -
quer uma das três hi pó te ses pre vis tas
pe lo art. 29 da Lei de Impren sa, pa ra
jus ti fi car-se, em prin cí pio, a pos si bi li -
da de do di re i to de res pos ta’ (TACrim
SP — AC — Rel. Ha rol do Luz — RT
676/307)”.

Incon tes te por tan to o acer to da
de ci são de pri me i ro grau.

2 — Por ou tro la do, cum pre
des ta car que ao cum prir a de ci são, o
ape lan te fez in se rir uma no ta sob o tí -
tu lo de es cla re ci men to da re da ção,
jus ti fi can do as ra zões por que fa zia a
pu bli ca ção, in for man do ain da que ha -
via re cor ri do da de ci são que o obri gou
a pu bli car a res pos ta.

Tal pro ce der é ex pres sa men te
ve da do pe la Lei de Impren sa, no § 8º
de seu art. 30: “A pu bli ca ção ou trans -
mis são da res pos ta ou re ti fi ca ção, jun -
ta men te com co men tá ri os em ca rá ter
de ré pli ca, as se gu ra ao ofen di do di re i -
to da no va res pos ta”.
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Nes se sen ti do, o es có lio de
Darcy Arru da Mi ran da:

“Para que a resposta retifica-
tiva alcance o de sid er a tum le gal é
indispensável que seja publicada ou
transmitida sem qualquer comentário
sobre o que nela se contém ou sobre
o conteúdo da sentença que atendeu
ao pedido do ofendido. A mínima
referência ou moldura conceitual ou
simplesmente ver nac u lar, que se lhe
acrescente, desnatura o instituto” (op.
cit., pág. 543).

Tam bém no to can te à gra tu i da -
de da pu bli ca ção, tem-se da Lei que:

“Art. 30, § 3º: No ca so de jor nal, 
pe rió di co ou agên cia de no tí ci as, a
res pos ta ou re ti fi ca ção se rá pu bli ca da 
ou trans mi ti da gra tu i ta men te, ca ben -
do o cus to da res pos ta ao ofen sor ou
ao ofen di do, con for me de ci são do Po -
der Ju di ciá rio, se o res pon sá vel não é
o di re tor ou re da tor-che fe do jor nal,
nem com ele te nha con tra to de tra ba -
lho ou se não é ge ren te ou pro pri e tá -
rio da agên cia de no tí ci as nem com

ela, igual men te, man te nha re la ção de
em pre go”.

3 — Pelo exposto, nego provi-
mento ao recurso, determinando que
o apelante faça publicar novamente a
resposta do apelado, atendendo-se
desta feita as exigências contidas no
art. 30, inciso I, e § 1º, a, da Lei n.
5.250/67, isto sem a inserção de
qualquer comentário a título de réplica.

III — Decisão

Acom pa nha ram o vo to do Re la -
tor. Ne ga ram pro vi men to ao re cur so.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Ge né sio Nol li e Sou za Va rel -
la. La vrou pa re cer, pe la dou ta Pro cu -
ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o Exmo. Sr.
Dr. Mo acyr de Mo ra es Li ma Fi lho.

Florianópolis, 15 de maio de 2001.

Ama ral e Sil va,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CRIM I NAL N. 01.015673-3, DE TUBARÃO

Re la tor: Des. Amaral e Silva

Pe nal — Furto qualificado — Emprego de chave falsa e
concurso de agentes — Apreensão de parte da res — Confissão
aliada à chamada do co-réu — Prova mais que suficiente —
Condenação mantida — Dosimetria adequada — Reincidência —
Recurso desprovido.

A con fis são ob ti da na pre sen ça de tes te mu nhas, cor ro bo ra da
por in dí ci os e cir cuns tân ci as e, in clu si ve, pela cha ma da do co-réu, é
mais que su fi ci en te ao de cre to con de na tó rio, prin ci pal men te nos cri -
mes de fur to, que na ma i o ria das ve zes são pra ti ca dos às es con di das.
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A utilização de qualquer instrumento, com ou sem forma de
chave, capaz de fazer funcionar a fechadura ou dispositivo análogo,
é suficiente para caracterizar a qualificadora do emprego de chave
falsa.

Basta que um dos agentes esteja ciente de que participa da

conduta do outro para que se esteja diante da qualificadora do

concurso de pessoas.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
01.015673-3, da comarca de Tubarão,
em que é apelante Sérgio Figueiredo,
sendo apelada a Justiça, por seu
Promotor:

ACORDAM, em Primeira
Câmara Crim i  nal ,  por votação
unânime, negar provimento ao apelo.

Cus tas na for ma da lei.

I — Relatório

Nazareno Freitas Alves, vulgo
“Paranga”, Sérgio Figueiredo, Paulo
Henrique Roussenq e Valdecy Manoel
Borges foram denunciados. Os dois
primeiros como incursos nas sanções
do art. 155, § 4º, III e IV, c/c o art. 29,
ambos do Código Pe nal. O terceiro
como infrator do art. 171, ca put, do re-
ferido estatuto. O último como in curso
nas sanções do art. 180, § 1º, do CP.

Hou ve a sus pen são con di ci o -
nal do pro ces so em re la ção a Val decy
(fls. 51/52), ten do as con di ções si do
de vi da men te cum pri das, ra zão pe la
qual foi jul ga da ex tin ta a pu ni bi li da de.

Pro ces sa dos re gu lar men te,
Sér gio, Na za re no e Pa u lo Hen ri que
fo ram con de na dos: o pri me i ro, à pe na
de 2 (do is) anos e 2 (do is) me ses de
re clu são, em re gi me fe cha do (re in ci -
dên cia), e ao pa ga men to de 12 (do ze)

di as-mul ta, no va lor mí ni mo le gal; o
se gun do, à pe na de 1 (um) ano e 10
(dez) me ses de re clu são, em re gi me
aber to, e ao pa ga men to de 12 (do ze)
di as-mul ta, no mes mo va lor; o úl ti mo,
à pe na de 8 (oi to) me ses de re clu são,
em re gi me aber to, e ao pa ga men to de
10 (dez) di as-mul ta, tam bém no va lor
mí ni mo.

Fo ram jul ga das ex tin tas as pu -
ni bi li da des de Na za re no e Pa u lo Hen -
ri que, a te or do dis pos to no art. 61 do
CPP, e arts. 107, IV, 109, V e VI, c/c o
art. 110, § 1º, to dos do Có di go Pe nal.

Inconformado com o teor da r.
sentença, Sérgio pede, em síntese, a
absolvição. Alternativamente, requer a
exclusão das qualificadoras do con-
curso de agentes, porque apenas aju-
dou a carregar a res furtiva, e do em-
prego de chave falsa, haja vista ter
usado um canivete para entrar na
lanchonete; a redução da reprimenda
ao mínimo le gal; e o re gime aberto
para o cumprimento da pena. Por fim,
pretende o reconhecimento da pres-
crição da pretensão punit iva do
Estado.

Tam bém em re su mo, diz o Dr.
Pro mo tor que a r. de ci são de ve ser
man ti da pe los pró pri os fun da men tos.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça opi na pe lo co nhe ci men to e
des pro vi men to.
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O re cur so se guiu os trâ mi tes le -
ga is.

II — Voto 

1 — Não hou ve pres cri ção.

O re cor ren te foi con de na do à
pe na de 2 (do is) anos e 2 (do is) me -
ses de re clu são.

O fa to ocor reu em 19/6/94 (bo le -
tim de ocor rên cia de fl. 8). A de nún cia
foi re ce bi da dia 4/11/94 (fl. 2) e a sen -
ten ça pu bli ca da em 5/9/00 (fl. 136).

Dis põe o art. 110 do Có di go
Pe nal:

“A pres cri ção de po is de tran si -
tar em jul ga do a sen ten ça con de na tó -
ria re gu la-se pe la pe na apli ca da e ve -
ri fi ca-se nos pra zos fi xa dos no ar ti go
an te ri or, os qua is se au men tam de um 
ter ço, se o con de na do é re in ci den te”.

Sen do a re pri men da su pe ri or a
2 (do is) anos e não ex ce den do a 4
(qua tro) anos, ocor re a pres cri ção da
pre ten são pu ni ti va do Esta do em 8
(oi to) anos.

Con si de ran do ser o ape lan te
re in ci den te (cer ti dão de fl. 89), a pres -
cri ção, no ca so, só ocor re ria pas sa -
dos 10 (dez) anos e 8 (oi to) me ses.

Entre a ca u sa in ter rup ti va (o re -
ce bi men to da de nún cia) e a da ta da
pu bli ca ção da sen ten ça, que tran si tou 
em jul ga do pa ra a acu sa ção, não de -
cor reu lap so de tem po su pe ri or a dez
anos e oi to me ses, não es tan do pres -
cri ta a ação pe nal.

Pas so à aná li se do mé ri to.

2 — Há pro va ma is que su fi ci -
en te.

A con du ta tí pi ca des cri ta no art. 
155 é “sub tra ir, pa ra si ou pa ra ou -
trem, co i sa alhe ia mó vel”.

A ma te ri a li da de res tou ple na -
men te com pro va da pe los ter mos de
apre en são de fls. 12, 19 e 23, au to de
exi bi ção e apre en são de fls. 26/27,
au to de ava li a ção de fl. 28 e ter mo de
re co nhe ci men to e en tre ga de fls.
30/32.

O ape lan te é con fes so.

Pe ran te a au to ri da de po li ci al,
ad mi tiu que, “por vol ta das 3 ho ras da
ma dru ga da, che gou a sua ca sa seu
co nhe ci do que aten de pe la al cu nha
de ‘Pa ran ga’, o qual dis se-lhe que ha -
via ar rom ba do a por ta de um bar e que 
pre ci sa va de aju da e uma bol sa, pa ra
trans por tar al guns ob je tos que já es ta -
vam se pa ra dos; que, di an te da in sis -
tên cia de Pa ran ga, o de cla ran te des -
lo cou-se jun ta men te com o mes mo,
até um bar, (...) on de Pa ran ga com um 
sim ples em pur rão e com au xí lio de um 
ca ni ve te abriu a por ta e de seu in te ri or 
foi fur ta do al guns pa co tes de ci gar ros
apro xi ma da men te em nú me ro de do -
ze pa co tes, de di ver sas mar cas, um
te le vi sor co lo ri do mar ca San yo, e três
ta lo ná ri os de che ques; que, diz o de -
cla ran te que Pa ran ga per deu um dos
ta lo ná ri os de che ques, se gun do lhe
in for mou; (...) que, diz o de cla ran te
que os do is ta lo ná ri os de che ques fo -
ram ven di dos por Pa ran ga pa ra um
co nhe ci do do mes mo, de no me Pa u li -
nho, en quan to o te le vi sor o de cla ran te 
ven deu-o pa ra um ci da dão da ci da de
de Ca pi va ri, re si den te pró xi mo a an ti -
ga Pre fe i tu ra de Ca pi va ri, o qual não
sa be pre ci sar o no me; que diz o de cla -
ran te que o te le vi sor foi ven di do co mo
sen do de boa pro ce dên cia, pe la quan -
tia de 250.000,00 (du zen tos e cin -
qüen ta mil cru ze i ros re a is), mo e da da
épo ca, ca ben do ao de cla ran te a quan -
tia de 50% do va lor, e a ou tra me ta de
pa ra Pa ran ga; (...) que so men te par ti -
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ci pou jun ta men te com Pa ran ga des -
ses ilí ci tos por di fi cul da des fi nan ce i -
ras” (fl. 16).

Em Ju í zo (fls. 56/57) man te ve a 
ver são, con fir man do ter ido jun to com
o co-réu Na za re no, co nhe ci do por Pa -
ran ga, aju dar a trans por tar os ob je tos
pro du to de fur to e que, in clu si ve, ven -
deu a te le vi são a Val decy.

Cor ro bo ran do a con fis são, tem- 
se a cha ma da do co-réu Na za re no
que, na po lí cia, ad mi tiu que “pas sa va
por um bar (...) sen do que na oca sião
por ta va um ca ni ve te de sua pro pri e da -
de; que re sol veu ex pe ri men tar o ca ni-
ve te na fe cha du ra da por ta de aces so
ao bar, con se guin do abri-lo; que o de -
cla ran te pe gou al guns ci gar ros e ve ri -
fi can do que não con se gui ria le var os
ob je tos que pre ten dia fur tar so zi nho,
re sol veu cha mar um ami go pa ra aju -
dá-lo, di ri gin do-se até a ca sa de seu
co nhe ci do Sér gio (...) e efe tu ou o con -
vi te; que Sér gio acom pa nhou o de cla -
ran te e vol ta ram ao re fe ri do bar, de
on de fur ta ram um te le vi sor da mar ca
San yo em co res, al guns pa co tes de
ci gar ros, ale gan do o de cla ran te que a
quan ti da de (...) era ma is ou me nos
do ze ou tre ze pa co tes de ci gar ros e
ain da três ta lo ná ri os de che ques; (...)
que o te le vi sor fi cou com o seu co le ga 
Sér gio; que Sér gio ven deu o te le vi sor
ten do da do ao de cla ran te a im por tân -
cia de cin quen ta mil cru ze i ros re a is,
mo e da da épo ca; que os ci gar ros fo -
ram con su mi dos pe lo de cla ran te e
Sér gio” (fl. 13).

Na fa se ju di ci al, o co-réu fir mou 
a par ti ci pa ção do ape lan te, po rém dis -
se que no dia dos fa tos ha vi am “be bi -
do bas tan te” e ao pas sar em fren te
àque le es ta be le ci men to co mer ci al “re -
sol ve ram ar rom bá-lo pa ra con se guir

ma is be bi da al coó li ca, ten do ao fi nal
le va do tam bém os ou tros ob je tos” (fl.
46).

Val decy Ma no el Bor ges afir -
mou ter ad qui ri do a te le vi são do ape -
lan te, ne gan do con tu do ti ves se co -
nhe ci men to da ori gem ilí ci ta (fl. 50).

A con fis são ob ti da na pre sen ça
de tes te mu nhas, cor ro bo ra da por in dí -
ci os e cir cuns tân ci as e, in clu si ve, pe la
cha ma da do co-réu, era ma is que su fi -
ci en te ao de cre to con de na tó rio, prin ci -
pal men te nos cri mes de fur to, que na
ma i o ria das ve zes são pra ti ca dos às
es con di das.

Agiu com acer to a dig na Ma gis -
tra da ao pro fe rir de ci são con de na tó -
ria.

3 — O concurso de pessoas fi-
cou claramente demonstrado, pois
apesar de não ter sido o apelante
quem entrou na lanchonete, o fato é
que ajudou o comparsa a retirar os
objetos de dentro do estabelecimento, 
tendo in clu sive ficado com parte da
res, obtendo vantagem ilícita com a
venda da televisão e consumo de
cigarros.

Ju lio Fab bri ni Mi ra be te ex pli ca:

“O con cur so de pes so as po de
ser de fi ni do co mo a ci en te e vo lun tá ria 
par ti ci pa ção de du as ou ma is pes so as 
na mes ma in fra ção pe nal. Há, na hi pó -
te se, con ver gên cia de von ta des pa ra
um fim co mum, que é a re a li za ção do
ti po pe nal, sen do dis pen sá vel a exis -
tên cia de um acor do pré vio en tre as
vá ri as pes so as; bas ta que um dos de -
lin qüen tes es te ja ci en te de que par ti ci -
pa da con du ta de ou tra pa ra que se
es te ja di an te do con cur so” (Ma nu al de 
Di re i to Pe nal, vol. 1, 12ª ed., São Pa u -
lo: Atlas, 1997, págs. 223/224).
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Ci tam Alber to Sil va Fran co e
ou tros:

“‘Sim ples anuên cia a em pre en -
di men to cri mi no so, ou a me ra aju da,
ain da que sem par ti ci pa ção di re ta na
con du ta cri mi no sa, com vis tas ao su -
ces so da ati vi da de de lin qüen ci al de
ou trem, bas ta ao re co nhe ci men to da
co-au to ria’ (TACrimSP — Ap. — rel.
Lu iz Ambra — RT 720/487)” (Có di go
Pe nal e sua Inter pre ta ção Ju ris pru -
den ci al, vol.1, t. I, 6ª ed., São Pa u lo,
Re vis ta dos Tri bu na is, 1997, pág.
448).

4 — Sem ra zão o ape lan te
quan do pre ten de a des clas si fi ca ção
pa ra fur to sim ples ar gu men tan do que
o ca ni ve te não po de ser con si de ra do
cha ve fal sa.

É ce di ço que, pa ra ca rac te ri zar
a  qua li fi ca do ra  pre vis ta  no  art. 155,
§ 4º, III, do CP, bas ta a uti li za ção de
qual quer ins tru men to, com ou sem for -
ma de cha ve, ca paz de fa zer fun ci o -
nar, no lu gar da ver da de i ra, a fe cha -
du ra ou dis po si ti vo aná lo go.

A res pe i to da ma té ria, Gu i lher -
me de Sou za Nuc ci le ci o na:

“Cha ve fal sa: é o ins tru men to
des ti na do a abrir fe cha du ras ou fa zer
fun ci o nar apa re lhos. (...) A mi xa —
fer ro cur vo des ti na do a abrir fe cha du -
ras —, se gun do nos pa re ce, po de
con fi gu rar a qua li fi ca do ra. Afi nal, de -
ve-se no tar que se a cha ve é fal sa não 
há de pos su ir o mes mo as pec to ou a
mes ma for ma da cha ve ori gi nal” (Có -
di go Pe nal Co men ta do, São Pa u lo:
Re vis ta dos Tri bu na is, 2000, pág.
435).

Com ple men tan do a ma té ria,
co lho da li ção de Ju lio Fab bri ni Mi ra -
be te:

“A uti li za ção de cha ve fal sa
tam bém qua li fi ca o fur to. Seu con ce i to 
in clui não só a imi ta ção da cha ve ver -
da de i ra co mo qual quer ins tru men to,
com ou sem for ma de cha ve, de que
se uti li za o agen te pa ra fa zer fun ci o -
nar o me ca nis mo da fe cha du ra ou dis -
po si ti vo aná lo go. São as ga zu as, ‘mi -
chas’, gram pos, te sou ras, ara mes e
ou tros ins tru men tos que subs ti tu em,
com ma i or ou me nor efi ciên cia, a cha -
ve ver da de i ra” (Có di go Pe nal Inter pre -
ta do, São Pa u lo, Atlas, 1999, pág.
931).

Alber to Sil va Fran co e ou tros
tra zem os se guin tes pre ce den tes:

“‘A qua li fi ca do ra pre vis ta no es -
ta tu to pe nal co mo ‘cha ve fal sa’ pres -
su põe a aber tu ra de uma fe cha du ra,
ou dis po si ti vo se me lhan te, que im pe -
ça a exe cu ção do cri me, não po den do
es ten der-se o con ce i to em de tri men to
dos acu sa dos’ (TACrimSP — AC —
rel. Pres tes Bar ra — JUTACRIM
8/281).

‘Empre go de cha ve fal sa — Uti -
li za ção de ‘clips’ pa ra abrir ca de a do
de cor ren te a fim de sub tra ir bi ci cle ta
— ‘Cha ve fal sa é to do ins tru men to, com 
ou sem for ma de cha ve, de que se uti li -
za o la drão pa ra fa zer fun ci o nar, em lu -
gar de cha ve, ver da de i ra, o me ca nis mo
de uma fe cha du ra ou dis po si ti vo aná lo -
go, pos si bi li tan do ou fa ci li tan do, as sim,
a exe cu ção do fur to’ (TACrimSP — AC
— rel. Ru bens Gon çal ves — RJD
6/95)” (Có di go Pe nal e sua in terpre ta -
ção  ju ris pru den ci al, vol. 1, t. II, São
Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1997,
pág. 2.444).

De ou tro la do, res sal to que a
au sên cia de apre en são e de pe rí cia
no ins tru men to tam bém não des ca rac -
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te ri za a qua li fi ca do ra, já que po de ser
com pro va do por pro va in di re ta.

Na hi pó te se, as pró pri as con fis -
sões do co-réu Na za re no e do ape lan -
te, ali a das ao re la to da ví ti ma Antô nio
Agos ti nho da Sil va, não de i xam dú vi -
da quan to ao em pre go do ci ta do ins -
tru men to:

“que quan do sa iu do es ta be le -
ci men to de i xou a por ta res pec ti va de -
vi da men te fe cha da; que na oca sião a
por ta pos su ía ape nas uma fe cha du ra; 
que tra ta-se de uma por ta de fer ro,
sen do que al gum ob je to de ve ter si do
co lo ca do na fe cha du ra pa ra dar aber -
tu ra a mes ma” (fl. 78).

Ju lio Fab bri ni Mi ra be te ci ta:

“Desnecessidade da perícia
quando houver confissão — TACRSP: 
‘No delito de furto, não tendo sido en-
contrado vestígio algum de arromba-
mento, basta para o reconhecimento
da qualificadora de emprego de chave 
falsa a própria confissão do acusado
na Polícia e o depoimento da vítima
que afirma ter deixado a casa tran-
cada’  (RJDTACRIM 25/166) .
TACRSP: ‘Tendo o réu admitido que
penetrou no imóvel da vítima com o
auxílio de uma ‘micha’, ou seja, chave
falsa, razão inexiste para o afas-
tamento da qualificadora prevista no
n. III do § 4º do art. 155 do Código Pe -
nal’ (RT 438/438)” (op. cit., pág. 933).

Des te Tri bu nal:

“Ape la ção cri mi nal — Fur to
qua li fi ca do pe lo uso de cha ve fal sa —
Exa me pe ri ci al des ne ces sá rio pa ra o
re co nhe ci men to da qua li fi ca do ra —
Con fis são do réu a evi den ci ar o em -
pre go do ar ti fí cio — Prin cí pio da in sig -
ni fi cân cia sem res so nân cia no ca so
dos au tos — Do si me tria da pe na apli -
ca da com acer to — Sen ten ça con de -

na tó  r ia  man t i  da”  (Ap.  Cr im.  n.
00.025051-1, de Cri ci ú ma, rel. Des.
So lon d’Eça Ne ves).

Mu i to em bo ra não fos se o ape -
lan te quem es ti ves se por tan do o ca ni -
ve te du ran te a prá ti ca do fur to, a ma jo -
ran te de ve ser man ti da, po is ha ven do
con cur so de pes so as, bas ta que um
dos agen tes (co-réu Na za re no) uti li ze
o ins tru men to, cir cuns tân cia ob je ti va,
pa ra que a qua li fi ca do ra se es ten da a
to dos os de ma is co-par tí ci pes.

5 — A do si me tria não me re ce
re pa ros.

A Dra. Ju í za, com pro pri e da de,
ana li sou as cir cuns tân ci as ju di ci a is do 
art. 59 do CP, res tan do ple na men te
jus ti fi ca da a fi xa ção da pe na-ba se
em 2 (do is) anos e 2 (do is) me ses de
re clu são e pa ga men to de 12 (do ze)
di as-mul ta, no va lor mí ni mo.

O ape lan te é re in ci den te.

A cer ti dão de fl. 92 com pro va
que hou ve con de na ção an te ri or com
trân si to em jul ga do em 8/12/86, ten do
si do ex tin ta a pu ni bi li da de pe la pres -
cri ção da pre ten são exe cu tó ria dia
3/4/96.

O cri me, ob je to des te pro ces so, 
ocor reu em 19/6/94, an tes, por tan to,
de de cor ri dos os cin co anos da ex tin -
ção da pe na.

Des se mo do, na se gun da fa se
da do si me tria, a Ma gis tra da pro ce deu
acer ta da men te ao au men to re fe ren te
à agra van te da re in ci dên cia, bem co -
mo à di mi nu i ção em fa ce da ate nu an te 
da con fis são es pon tâ nea.

O re gi me pa ra o cum pri men to
de pe na de ve, re al men te, ser o ini ci al -
men te fe cha do, ha ja vis ta ser o ape -
lan te re in ci den te.
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Man ti das as de ma is co mi na -
ções da sen ten ça.

6 — Pe lo ex pos to, ne go pro vi -
men to.

III — Decisão

Acom pa nha ram o vo to do Re la -
tor. Ne ga ram pro vi men to.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Ge né sio Nol li e So lon d’Eça

Ne ves. La vrou o pa re cer, pe la dou ta
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o
Exmo. Sr. Dr. De mé trio Cons tan ti no
Ser ra ti ne.

Florianópolis, 9 de outubro de 2001.

Ama ral e Sil va,

Pre si den te e Re la tor.

APELAÇÃO CRIMINAL N. 01.009659-5, DA CAPITAL

Re la tor: Des. Genésio Nolli

Apelação crim i nal. Representação con tra adolescentes pelo
cometimento de ato infracional descrito como homicídio.

Alegada nulidade processual pela não realização de laudos
complementares. Eiva inocorrente, posto que inexigíveis. Art. 564,
III, b, do CPP. 

 O exame exigido pela lei processual pe nal é o que diz respeito 
ao evento produzido pela conduta delituosa, de que houve o
“resultado”, do qual depende a existência do crime. Presente nos
au tos o necessário exame de corpo-delito atestando a morte da
vítima, nenhuma nulidade advém pela ausência de laudos
complementares, que, a propósito, não foram postulados pela parte
em tempo oportuno.

Preliminar afastada.

Negada a autoria pelo apelante porque não participou de
atos de execução. Irrelevância. Prova concludente da convergência
de vontade dos representados na consecução do resultado morte. 

“Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos,
bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível”
(TACrimSP, in RJDTACrim 23/98).

 Recurso desprovido.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
01.009659-5, da comarca da Cap i tal
(Vara da Infância e Juventude), em que
é apelante J. S., sendo apelada a
Justiça, por seu Promotor:

ACORDAM, em Pri me i ra Câma- 
ra Cri mi nal, por vo ta ção unâ ni me, afas -
tar a pre li mi nar de nu li da de e, no mé ri -
to, ne gar pro vi men to ao re cur so.

Cus tas de lei.

No Ju í zo de Di re i to da co mar ca 

da Ca pi tal, o re pre sen tan te do Mi nis -

té rio Pú bli co ofe re ceu re pre sen ta ção

con tra A. L. L. e J. S., po is, se gun do

nar ra a exor di al, os ado les cen tes re -

pre sen ta dos “...ti nham uma ve lha ri xa

com o tra fi can te Ita mar de Oli ve i ra,

ora ví ti ma fa tal, po is Ita mar era che fe

do trá fi co no Mor ro No va Des co ber ta

e, se gun do os ado les cen tes, eram de -

sa fe tos, vez que es tes exer ci am as

fun ções de se gu ran ça de um tra fi can -

te, mor to pe los pró pri os ado les cen tes

em ou tu bro/2000 (tra mi ta ação so ci o -

e du ca ti va pró pria).

“Assim, no dia 6 de fe ve re i ro

cor ren te (2001), por vol ta das 23h

15min, os ado les cen tes J. S. e A. e

um ter ce i ro re tor na vam de um en sa io

de car na val, no cen tro des ta Ci da de,

quan do se de pa ra ram com os tra fi -

can tes Ita mar e Mi ro, na Rua Ani ta

Ga ri bal di, pró xi mo à sa pa ta ria, tam -

bém no cen tro des ta Ci da de.

“Ato con tí nuo ao avis ta men to

da ví ti ma, o ado les cen te A., fa zen do

uso de uma pis to la 9mm, se cun da do

por J. e um ter ce i ro, es tes por tan do

pis to las PT 380 efe tu a ram dis pa ros

con tra a ví ti ma Ita mar e Mi ro, sen do

que Mi ro re vi dou os ti ros.

“Em ra zão dos ti ros des fe ri dos,

a ví ti ma Ita mar foi atin gi da e ca iu no

lo cal, vin do a fa le cer pou co de po is em 

de cor rên cia dos pro jé te is das ar mas

de fo go dos ado les cen tes e do ter ce i -

ro, se gun do a re qui si ção de exa me

ca da vé ri co em apen so”.

Re gu lar men te ins tru í do o fe i to

so bre ve io sen ten ça que, jul gan do pro -

ce den te a re pre sen ta ção, apli cou aos

ado les cen tes A. L. L. e J. S. a me di da

so ci o e du ca ti va de in ter na ção, por in -

fra ção ao dis pos to no art. 121 do Có di -

go Pe nal.

Incon for ma do, a tem po e mo do,

o ado les cen te J. S. ape lou, ob je ti van-

do a re for ma da de ci são a quo pa ra

ab sol vê-lo do de li to que lhe fo ra im pu -

ta do, fun da men ta do no art. 386, IV e

V, do CPP, ou a de cre ta ção da nu li da -

de do pro ces so, com ful cro no art.

564, III, b, do CPP, an te a não rea- li -

za ção de la u do pe ri ci al de com pa ra -

ção de ba lís ti ca e iden ti fi ca ção de pro -

jé til. Alter na ti va men te, pos tu la pe la

apli ca ção da me di da so ci o e du ca ti va

pre vis ta no art. 112, I ou IV, do Esta tu -

to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Con tra-ar ra zo a do o ape lo, as -

cen de ram os au tos a es ta Su pe ri or

Instân cia, on de a dou ta Pro cu ra do -

ria-Ge ral de Jus ti ça ma ni fes ta-se pe lo

co nhe ci men to e im pro vi men to do re -

cur so.

É o ne ces sá rio re la tó rio.

Cum pre, de iní cio, ana li sar a

pre li mi nar de nu li da de aven ta da pe la

dou ta de fe sa. 
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Sustenta o defensor a nulidade
absoluta do processo porque não
realizados “laudo pericial de compa-
ração de balística” e “laudo pericial de
identificação de projétil”, fundamen-
tando-se para tanto no disposto no
art. 564, III, b, do Código de Processo
Pe nal.

A aven ta da nu li da de não pro -
ce de.

O dis po si ti vo em que se fun da -
men ta o dou to de fen sor dis põe:

“Art. 564. A nu li da de ocor re rá
nos se guin tes ca sos:

“(...)

“III — por fal ta das fór mu las ou
dos ter mos se guin tes:

“(...)

“b — o exa me do cor po de de li -
to nos cri mes que de i xam ves tí gi os,
res sal va do o dis pos to no art. 167”.

Ora, o exa me de cor po de de li -
to a que se re por ta o dis po si ti vo em
co men to es tá acos ta do aos au tos às
fls. 43/44 (la u do pe ri ci al — exa me ca -
da vé ri co n. 31/1), que ates ta a mor te
da ví ti ma, ten do co mo ca u sa “ane mia
agu da”, ca u sa da por “ener gia de or -
dem me câ ni ca — ação per fu ro-con -
tun den te”.

Não se po de ol vi dar que o de li -
to pra ti ca do foi o de ho mi cí dio, e, as -
sim, o exa me que a lei faz exi gir é o
que de mons tre o even to mor te, na da
ma is. 

A res pe i to do te ma, é opor tu na
a li ção es po sa da por Ju lio Fab bri ni Mi -
ra be te:

“...Quando a infração deixa
vestígios, é necessário que se faça
uma comprovação dos vestígios
materiais por ela deixados, ou seja,
que se re al ize o exame do corpo de

delito. Não se confunde, assim, o
exame do corpo de delito com o
próprio corpo de delito. Aquele é um
auto em que se descrevem as
observações dos peritos e este é o
próprio crime em sua tipicidade. O
exame destina-se à comprovação por
perícia dos elementos objetivos do
tipo, que diz respeito, principalmente,
ao evento produzido pela conduta
delituosa, de que houve o ‘resultado’,
do qual depende a existência do crime 
(art. 13, ca put, do CP). O corpo de
delito se comprova através da perícia;
o laudo deve reg is trar a existência do
próprio delito” (Processo Pe nal, At las,
pág. 269) (grifo nosso).

Ou tros sim, co mo mu i to bem
res sal tou o dou to Ma gis tra do sen ten -
ci an te, “além da au sên cia de exi gên -
cia le gal pa ra a re a li za ção da pe rí cia,
ca be lem brar, pa ra ma is uma vez
afas tar a exis tên cia da pro pa la da nu li -
da de, que tal pro va não se re a li zou
por que a ar ma su pos ta men te uti li za da 
na in fra ção por A. não foi apre en di da
e nem apre sen ta da à au to ri da de po li -
ci al pe lo re pre sen ta do, que as su miu
ser o úni co au tor dos dis pa ros, po is,
se gun do re la tou na de le ga cia de po lí -
cia, a ‘jo gou no li xo as sim que viu uma
vi a tu ra da PM’ (fl. 9)” (fl. 86).

Ade ma is, so men te em ale ga -
ções fi na is ve io a de fe sa sus ten tar a
im pres cin di bi li da de dos re fe ri dos la u -
dos, quan do o mo men to opor tu no pa -
ra tal era o da de fe sa pré via, oca sião
em que a par te de ve ria ter pos tu la do
por sua re a li za ção; man ten do-se iner -
te, quan do o ônus lhe com pe tia, não
po de em adi an ta da fa se ale gar su pos -
ta nu li da de a que tam bém te ria da do
ca u sa se de fa to ocor ren te. 
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Assim sen do, afas ta-se a pre li -
mi nar de nu li da de ar güi da.

No mé ri to, o re cur so não me re -
ce pro vi men to.

A ma te ri a li da de de li ti va es tá
com pro va da, con subs tan ci a da no bo -
le tim de ocor rên cia (fl. 7) e au to de
exa me ca da vé ri co (fls. 43/44).

A au to ria, por sua vez, é in con -
tes tá vel. Os pró pri os ado les cen tes
con fes sa ram a par ti ci pa ção no even to 
em to das as oca siões em que fo ram
ou vi dos, in clu si ve na fa se po li ci al (fls.
8/11). 

Em au diên cia de apre sen ta ção, 
pe ran te o re pre sen tan te mi nis te ri al
(fls. 4/5), os do is ado les cen tes adu zi -
ram que es ta vam re tor nan do de um
en sa io de es co la de sam ba, quan do
se en con tra ram com a ví ti ma Ita mar e
com Mi ro (Re so mi ro Vi e i ra Fa ri as), e
es te ime di a ta men te sa cou de uma ar -
ma e co me çou a ati rar con tra os re -
pre sen ta dos, que, en tão, “se ati ra ram
no chão e A. co me çou a dis pa rar”.

As de ma is tes te mu nhas, no en -
tan to, apre sen ta ram ver são de si gual à
tra zi da pe los re pre sen ta dos, e ma is
con sen tâ nea com a re a li da de dos au -
tos.

Ma rio Vi e i ra de Fa ri as, que por
oca sião do even to en con tra va-se no
lo cal dos fa tos “guar dan do” car ros no
es ta ci o na men to, em com pa nhia da ví -
ti ma e de Mi ro, in for mou que já es ta va
se afas tan do des tes quan do ou viu ti -
ros e “...viu que três pes so as dis pa ra -
ram ti ros de ar ma de fo go con tra Ita -
mar e Mi ro ten do per ce bi do que
Ita mar já es ta va ca í do e que Mi ro cor -
ria e os três o per se gui am ati ran do;
que co nhe cia os re pre sen ta dos ma is
ou me nos an te ri or men te e po de di zer
que fo ram os do is e ma is um tal de Ti -

co que efe tu a ram os dis pa ros; que
tem cer te za que os três no mi na dos
dis pa ra ram su as ar mas por que ‘fo ram
mu i tos ti ros’ e que Mi ro não ati rou con -
tra os mes mos; que fi cou ma is ou me -
nos uns 15 mi nu tos jun to a Ita mar e
Mi ro e ne nhum dos do is es ta va ar ma -
do (...)” (fl. 52).

Ou tra tes te mu nha, Re so mi ro Vi -
e i ra de Fa ri as, o “Mi ro”, que acompa -
nha va a ví ti ma no dia do fa tí di co even -
to, con fir mou que se en con tra va com
Ita mar sen ta do em fren te a uma sa pa ta -
ria, “...quan do olhou pa ra o la do e viu a
apro xi ma ção dos re pre sen ta dos com
ar mas na mão e apon ta das pa ra o de -
cla ran te e seu com pa nhe i ro quan do en -
tão sa iu cor ren do e Ita mar tam bém le -
van tou-se mas le vou um ti ro na per na e
ca iu; que os re pre sen ta dos sa í ram
atrás do de cla ran te dis pa ran do ti ros e
acha que de po is vol ta ram pa ra aca bar
o ser vi ço em re la ção a Ita mar; que os
re pre sen ta dos es ta vam acom pa nha dos 
de ou tra pes soa que tam bém ati rou o
qual é co nhe ci do co mo Ti co e é pa ren te 
de J.; que o de cla ran te e Ita mar não es -
ta vam ar ma dos (...)” (fl. 53).

As demais testemunhas nada
souberam esclarecer a respeito dos
fatos.

Nes se con tex to, co mo bem res -
sal tou o dou to Pro cu ra dor de Jus ti ça,
“O la u do ca da vé ri co, de fl. 43, in for ma
ter a ví ti ma si do atin gi da por cin co pro -
jé te is, al guns dos qua is ‘de ci ma pa ra
ba i xo e de trás pa ra a fren te’ e um de -
les na per na, con subs tanci an do as sim 
as de cla ra ções das tes te mu nhas aci -
ma re fe ri das (Má rio Vi e i ra de Fa ri as e
Re so mi ro Vi e i ra de Fa ri as), as qua is
in for ma ram que após Ita mar es tar ca í -
do no chão, já atin gi do, con tra ele ma is
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dis pa ros fo ram efe ti va dos pe los re -
pre sen ta dos (...)” (fl. 135).

Aliás, o la u do pe ri ci al, a que se
re por ta o dou to Pro cu ra dor de Jus ti ça,
afas ta a ver são apre sen ta da pe los re -
pre sen ta dos de que ao de pa ra rem-se
com Mi ro e Ita mar, aque le ati rou, e,
que, en tão “se ati ra ram no chão e A. co -
me çou a dis pa rar” (fl. 8).

Con for me já res sal ta do, o exa -
me mé di co-le gal in di cou que a ví ti ma
Ita mar foi atin gi da por cin co pro jé te is
de ar ma de fo go, cu ja tra je tó ria foi
ates ta da pe los se nho res pe ri tos: “Pro -
jé til 1 — da es quer da pa ra di re i ta, de
ci ma pa ra ba i xo e de trás pa ra fren te,
se guin do uma li nha oblí qua. Pro jé til 2
— da es quer da pa ra di re i ta de ten -
do-se na re gião su pra-es pi nho sa da
es cá pu la es quer da. Pro jé til 3 — da
es quer da pa ra di re i ta, de ci ma pa ra
ba i xo de ten do-se jun to à 5ª vér te bra
to rá ci ca. Pro jé til 4 — da fren te pa ra
trás, da es quer da pa ra di re i ta, de ba i -
xo pa ra ci ma se guin do uma li nha oblí -
qua. Pro jé til 5 — da es quer da pa ra di -
re i ta, de ci ma pa ra ba i xo se guin do
uma li nha oblí qua” (gri fos nos sos).

Ora, se os re pre sen ta dos es- ti -
ves sem em si tu a ção de de fe sa e caí-
dos ao so lo, co mo ten tam fa zer crer,
não po de ri am os pro jé te is que atin gi-
ram a ví ti ma ter se gui do a tra je tó ria
ates ta da pe la pe rí cia: “de ci ma pa ra
ba i xo”, sen do que ape nas uma ba la
se guiu ca mi nho opos to, ou se ja, “de
ba i xo pa ra ci ma”. Ou tros sim, um dos
pro jé te is, além de ter se gui do a tra je -
tó ria de “ci ma pa ra ba i xo”, atin giu a ví -
ti ma “por trás” (Pro jé til 1), o que evi -
den cia que es ta foi sur pre en di da e
ain da ten tou fu gir, quan do en tão foi al -
ve ja da pe las cos tas.

Tal cir cuns tân cia põe por ter ra
a te se de fen si va de le gí ti ma de fe sa
adu zi da pe lo ape lan te. Aliás, ain da
que se ad mi tis se co mo ve rí di ca sua
ale ga ti va de que ini ci al men te fo ram al -
ve ja dos por Ita mar, ini lu di vel men te,
pe la pro va pe ri ci al re fe ri da, após re vi -
da rem e es te en con trar-se pros tra do
no chão, atin gi do que fo ra na per na,
no vos dis pa ros con tra ele efe ti va ram,
o que por si só afas ta a aven ta da ex -
clu den te, po is nes se mo men to trans -
mu da ram-se de agre di dos em agres -
so res.

“Sen do exa ge ra da, vi o len ta,
des ca bi da e des ne ces sá ria a re a ção
do acu sa do, não o so cor re a le gí ti ma
de fe sa, por fal ta de mo de ra ção na re -
pul sa” (TJSP, in RT 525/351).

Ou tros sim, co mo bem sa li en tou
o dou to Ma gis tra do sen ten ci an te, “não
é de ma is lem brar que, se gun do os re la -
tos dos re pre sen ta dos, era Re somi ro
Vi e i ra de Fa ri as, o ‘Mi ro’, quem es ta va
ar ma do e os ata ca va dis pa ran do uma
pos sí vel pis to la. Por que, en tão, os dis -
pa ros con centra ram-se uni ca men te em
Ita mar, que não te ve qual quer ati tu de
ou con du ta agres si va re la ta da”? Ou se -
ja, to da a pro va co le ta da con ver ge no
sen ti do de que os re pre senta dos agi -
ram ten den ci o sa men te, com in ten ção e
âni mo de ce i far a vi da da ví ti ma.

No que res pe i ta à ale ga ção de -
fen si va de que ape nas o adoles cen te
A. L. L. por ta va ar ma de fo go, e, as -
sim, ne nhu ma par ti ci pa ção po de ria
ser atri bu í da ao ape lan te, é as ser ti va
que não me re ce ser aco lhida.

Da pro va co le ta da res ta evi -
denci a da a con ver gên cia de von ta de
de am bos os re pre sen ta dos pa ra a
con se cu ção do ho mi cí dio, cir cunstân -
cia su fi ci en te pa ra con fi gu rar o con -
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cur so de pes so as na fi gu ra da co-au -
to ria.

É o en ten di men to unâ ni me dos
Tri bu na is:

“Pa ra a ca rac te r i  za ção da
co-au to ria no con cur so de pes so as é
ne ces sá rio so men te a co la bo ra ção do 
agen te pa ra o des lin de da prá ti ca de li -
tu o sa, ine xi gin do-se que to dos os par -
tí ci pes te nham con su ma do atos tí pi -
cos de exe cu ção” (TRF — 3ª R., in RT 
751/695).

“Qu em em pre ga qual quer ati vi -

da de pa ra a re a li za ção do even to cri -

mi no so é con si de ra do res pon sá vel

pe la to ta li da de de le, no pres su pos to

de que tam bém as ou tras for ças con -

cor ren tes en tra ram no âm bi to de sua

cons ciên cia e von ta de” (TACrimSP, in

RJDTACrim 27/260).

E mais:

“Pa ra o re co nhe ci men to do

con cur so de agen tes, não é ne ces-

sá rio que to dos pra ti quem os mes mos 

atos exe cu ti vos, bas tan do o en con tro

de von ta des pa ra a prá ti ca do fa to pu -

ní vel” (TACrimSP, in RJDTACrim

23/98).

Assim, sen do cer tas a au to ria e 

ma te ri a li da de de li ti vas, im pos sí vel a

ab sol vi ção do ape lan te.

No que res pe i ta ao pe di do de

subs ti tu i ção da me di da de in ter na ção

apli ca da por ad ver tên cia ou li ber da de

as sis ti da, não po de ser aco lhi do.

Co mo bem res sal tou o dou to

Pro cu ra dor de Jus ti ça (fl. 136), “é bem

ver da de que a me di da so ci o e du ca ti va

de in ter na ção so men te de ve rá ser apli -

ca da se ine xis ten te ou tra me di da ade -

qua da. Po rém, ex cep ci o nal men te, co -

mo é o ca so pre sen te, ela se im põe até 

mes mo no in te res se do pró prio me nor

in fra tor, con for me se de pre en de não

ape nas co mo co ro lá rio do ato in fra ci o -

nal por ele co me ti do e aci ma re fe ri do,

mas tam bém co mo de cor ren te  de sua

per so na li da de des vi a da, po is, além de

já res pon der a ou tro pro ces so por ato

in fra ci o nal idên ti co, con for me sa li en ta -

do na sen ten ça: ‘Se não bas tas se, os

ele men tos dos au tos de mons tram que 

são pes so as de ín do le vi o len ta po is

cos tu mam por tar ar mas de fo go, além

de te rem for te vin cu la ção com o uso e

trá fi co de dro gas, tan to que tra ba lha -

vam co mo ‘sol da dos’ pa ra a ví ti ma

‘Co bri nha’ e o fa to em es tu do tam bém

es tá re la ci o na do com o co mér cio ile -

gal de dro gas’ (fl. 90).

“Ade ma is, é de se ter em vis ta

que o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les -

cen te vi sa à re e du ca ção do ado les cen -

te de for ma a pos si bi li tar o seu re tor no

ao con ví vio so ci al de ma ne i ra to tal -

men te opos ta ao com por ta men to até

en tão de mons tra do, e an te o con ti do

nes te fe i to a úni ca me di da so ci o e du ca -

ti va re co men dá vel é re al men te a de in -

ter na ção e não ou tra ma is ate nu a da,

con for me pre ten di do pe lo ape lan te,

po is im pres cin dí vel ten do em vis ta a

sua re cu pe ra ção so ci al e afas ta men to

do mun do do cri me”.

Ante o exposto, nega-se pro-
vimento ao recurso.

Pre si diu o jul ga men to, com vo -
to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Ge né -
sio Nol li, e de le par ti ci pa ram, tam bém
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Sou za Va rel la e So lon d’Eça 
Ne ves. La vrou pa re cer, pe la dou ta
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o
Exmo. Sr. Dr. Lu iz Fer nan do Siry da -
kis.
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Florianópolis, 7 de agosto de 2001. Ama ral e Sil va,

Pre si den te pa ra o acór dão;

Ge né sio Nol li,

Re la tor.

APELAÇÃO CRIM I NAL N. 00.011239-9, DE TIJUCAS

Re la tor: Des. Jorge Mussi

Citação para interrogatório — Réu preso que foi requisitado
e devidamente apresentado em Juízo para o ato, sendo cientificado
dos seus direitos e da acusação que lhe foi imposta — Inexistência de 
prejuízo, diante do fim alcançado — Vício não acolhido.

Cartas precatórias — Ausência de intimação do acusado e de
seu defensor das respectivas expedições, com relação às
testemunhas arroladas nas peças acusatórias — Ciência de ambos
constante nos termos de audiência — Matéria, ademais, preclusa —
Nulidade não ocorrente.

Requisição de réu preso para oitiva das vítimas — Ofendidos
que foram ouvidos em outros estados da federação — Ato procedido
na presença de defensor — Eiva afastada.

Sentença — Falta de análise do pedido de acareação — Pleito 
legalmente indeferido pelo Juízo a quo — Decisão privativa e
discricionária do magistrado, o qual tem a possibilidade de melhor
sentir a necessidade da sua realização — Decisum que, embora de
forma sucinta, rechaçou o requerimento — Mácula improcedente.

Interrogatório de co-réu — Ausência de intimação do
defensor — Ato personalíssimo, especialmente em se tratando de
inquirição de co-denunciado — Condenação que, ao contrário do
alegado, não se baseou única e exclusivamente na delação do
co-acusado — Argüição, além dis so, aventada a destempo —
Preclusão — Nódoa repelida.

Aditamento à denúncia — Falta de intimação — Defesa que
teve ciência do complemento à inicial acusatória em audiência e que
foi oferecida com relação aos co-réus — Prefacial rejeitada.
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Reconhecimento pessoal — Fase administrativa — Ato
realizado dentro das formalidades legais, ex vi do disposto no art.
226 do CPP — Validade.

Denúncia — Inépcia no tocante à co-autoria no crime de
extorsão consumada — Proemial que descreveu devidamente as
condutas dos co-agentes — Apelantes que sequer foram
denunciados no referido delito — Inexistência da apontada
irregularidade.

Incompetência ratione loci — Investigação iniciada por
policiais de outra comarca — Funcionários que não exercem ato de
jurisdição — Argüição inconsistente.

Inquérito policial — Peça meramente informativa, na qual, se 
ocorrente qualquer vício, não se transfere ou contamina a ação pe -
nal — Mancha ausente.

Tentativa de extorsão — Agentes que não chegaram a
constranger a vítima nem praticaram ação de execução — Atos
meramente preparatórios — Condutas atípicas — Absolvição
mantida.

Extorsão circunstanciada pelo emprego de arma — Co-réus
que se fizeram passar por vendedores e, mediante ameaça,
obrigaram a vítima a entregar numerário que portava para a
realização do pseudonegócio — “Golpe do chute” caracterizado —
Negativa de autoria insubsistente diante das declarações da vítima,
que reconheceu pessoalmente os meliantes que atuaram diretamente 
na empreitada — Delação do co-réu uníssona com os demais
depoimentos constantes nos au tos — Álibis não comprovados —
Farta prova dando conta da efetiva participação dos acusados
condenados no evento crim i nal — Absolvição impossível e
inaceitável — Recursos defensivos improvidos.

Crime con tra o patrimônio — Art. 158, § 1º, do CP — Réus
absolvidos — Ausência de indícios suficientes no tocante ao
envolvimento de dois acusados no delito de extorsão consumada —
Prova extremamente falha quanto à responsabilidade crim i nal de
ambos — Ane mia probatória que impunha a aplicação do princípio
in dubio pro reo — Sentença absolutória mantida — Recurso min is -
te rial desacolhido.
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Quadrilha ar mada — Co-réus que constantemente se
reuniam para planejar os crimes con tra o patrimônio — Extratos
telefônicos que demonstram a ligação sólida existente en tre os
co-acusados — Delação de co-autor que elucida a participação dos
denunciados apenados no ilícito coletivo — Conjunto probatório
que evidencia a associação estável e permanente en tre eles como
membros de organização criminosa, com o fim de praticar diversos
delitos com emprego de arma — Contexto firme no tocante ao
sistema estruturado pelos co-agentes — Inconformismos defensivos
não providos.

Co-autoria — Réu que sequer foi citado na delação do
co-acusado, a qual serviu de base para desvendar a associação dos
demais agentes — Prova insuficiente para decretar-se uma
condenação — Absolvição mantida — Apelo min is te rial improvido.

Pena-base — Fixação acima do mínimo le gal —
Circunstâncias dispostas no art. 59 do CP quase que totalmente
favoráveis aos apenados — Sanções exacerbadas — Mitigação que
se impõe, com a devida adequação dos re gimes prisionais.

Reincidência — Falta de inequívoca comprovação —
Certidão que não traz o trânsito em julgado da condenação an te rior
— Exclusão da agravante que se impõe.

Re gime prisional fechado — Réu reincidente — Sanção que

permite o cumprimento no semi-aberto — Modificação, de ofício,

operada.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
00.011239-9, da comarca de Tijucas,
em que são apelantes e apelados
Conçuela de Miranda Balsanelli, Ivan
Pacheco, Valdir Baumgartner, Elizeu
Voltolini, Márcio Vitor Paoli, Izack
Ferreira e a Justiça, por seu Promotor,
e somente apelado Josué Schlemper:

ACORDAM, em Segunda Câma- 
ra Crim i nal, por votação unânime,
afastar as preliminares aventadas nos
recursos; negar provimento aos apelos
de Conçuela de Miranda Balsanelli,

Márcio Vitor Paoli, Ivan Pacheco,

Elizeu Voltolini e do Ministério Público;

acolher parcialmente os recursos dos

co-réus: Izack Ferreira para mitigar a

pena e alterar o re gime prisional,

fixando-se-a em 7 (sete) anos e 4

(quatro) meses de reclusão, em re gime

semi-aberto, e ao pagamento de 12

(doze) dias-multa; Valdir Baumgartner

também para minorar a sanção,

fixando-se-a em 8 (oito) anos e 6 (seis)

meses de reclusão e ao pagamento de

12 (doze) dias-mul- ta; e, de ofício,

adequar as sanções de Márcio e

Conçuela, individualmente, pa- ra o
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cumprimento de 2 (dois) anos de
reclusão, e de Ivan para 7 (sete) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e ao paga- 
mento de 10 (dez) dias-multa, modifi-
cando o re gime prisional deste último
acusado e de Elizeu para o semi-aberto.

Cus tas le ga is.

1 — Na co mar ca de Ti ju cas,
Val dir Ba um gart ner, Izack Fer re i ra e
Jo sué Schlem per fo ram de nun ci a dos
co mo in cur sos nas san ções dos arts.
158, § 1º, e 158, § 1º, c/c art. 14, in ci -
so II, e art. 288, em con ti nu i da de de li -
ti va (art. 71), to dos do Có di go Pe nal, e 
Con çu e la de Mi ran da Bal sa nel li, Már -
cio Vi tor Pa o li, Ivan Pa che co e Eli zeu
Vol to li ni nas pe nas do art. 158, § 1º,
c/c art. 14, in ci so II, e art. 288, to dos
do Esta tu to Re pres si vo, por que, con -
so an te se in fe re da exor di al acu sa tó -
ria de fls. 3 a 7:

“(...) os de nun ci a dos de co mum 
acor do, as so ci a ram-se pa ra pra ti car
cri mes, es pe ci al men te pa ra apli car o
‘gol pe do chu te’, que con sis te na si -
mu la ção de ven da, de al gu ma mer ca -
do ria pa ra em pre sá ri os do pa ís, que
atra í dos pe la ofer ta, são apri si o na dos
e ex tor qui dos.

“Assim acon te ceu com a ví ti ma

Ri car do Jo sé dos San tos Scott, ge ren-

te da em pre sa ‘Me ta ci clo Re ci cla gem

de Me ta is S.A.’, es ta be le ci da na ci da-

de de Pin da mo nhan ga ba, São Pa u lo,

no dia 14 de ju nho de 1999, um dos

qua dri lhe i ros não iden ti fi ca do, en trou

em con ta to te le fô ni co, com a su cur sal

da ci da de de Sal va dor, Ba hia, apre-

sen tou-se co mo fun ci o ná rio da Re cei-

ta Fe de ral de Por to Be lo, Flá vio de Sá,

ofe re cen do um lo te de Su ca ta de Alu -

mí nio de 130.000kg, ao pre ço de R$

1.200,00 a to ne la da, exi gin do pa ra a

con cre ti za ção da tran sa ção um si nal

no va lor de R$ 26.000,00, que de ve ria

ser em di nhe i ro, oca sião em que mar -

ca ram en con tro pa ra o dia 16/6/99, por

vol ta das 9 ho ras, no Shop ping das

Águas, si tu a do na ci da de de Por to Be -

lo, nes ta Co mar ca, sen do for ne ci do

pa ra a ví t i  ma o te le fo ne n. 047

967-6795, pa ra a mes ma man ter con-

ta tos. A ví ti ma Ri car do Jo sé dos San -

tos Scott, des lo cou-se da ci da de de

São Pa u lo pa ra es ta Ci da de uti li zan -

do-se do ve í cu lo Cor sa, e che gan do no 

lo cal in di ca do pe lo qua dri lhe i ro, atra -

vés do te le fo ne for ne ci do, anun ci ou

sua che ga da pa ra o Flá vio de Sá, ten -

do o mes mo so li ci ta do que per ma ne -

ces se no lo cal, po is, man da ria o seu

mo to ris ta pa ra bus cá-lo. Lo go em se -

gui da, che gou ao lo cal, um ci da dão mo -

re no, de bi go de, es ta tu ra me di a na, usa -

va ócu los es cu ros, e es ta va sem

ve í cu lo, iden ti fi ca do pe la ví ti ma co mo o

de nun ci a do Izack Fer re i ra, que so li ci tou 

que a ví ti ma se guis se por uma via se -

cun dá ria. Ato con tí nuo, a ví ti ma Ri car do 

per ce beu pe lo es pe lho re tro vi sor do

ve í cu lo, que es ta va sen do se gui da

por do is ve í cu los, um de cor es cu ra e

um de cor ver me lha, que se apa re lha -

ram com o seu ve í cu lo, e apon ta ram ar -

mas, e o de nun ci a do Izack, na que le

mo men to, sa cou de uma ar ma — ca li -

bre 38 e exi giu que o mes mo pa ras se o

ve í cu lo, e os de nun ci a dos Val dir Ba um -

gart ner e Jo sué Schlem per, des ce ram

dos ou tros ve í cu los, apro xi ma ram-se e

o de nun ci a do Val dir fa lou com a ví ti ma

Ri car do Jo sé, di zen do que ‘sa bia do ne -

gó cio’, e sob ame a ças exi giu que a

mes ma, en tre gas se o di nhe i ro, ten do

es ta, afir ma do, de que o di nhe i ro es ta va 

no por ta-malas do car ro. Ato con tí nuo,
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o de nun ci a do Val dir abriu o por ta-malas 

do ve í cu lo, pe gou a quan tia de R$

27.700,00, e acom pa nha do pe lo de -

nun ci a do Izack, de pos se do di nhe i ro

que ha vi am ex tor qui do, eva di ram-se do 

lo cal, e o de nun ci a do Jo sué per ma ne -

ceu den tro do ve í cu lo da ví ti ma, por um

lon go pe río do, e por vol ta das 14h, re -

ce beu um te le fo ne ma, que a ví ti ma

con se guiu es cu tar, no qual avi sa va o

mes mo, ‘de que a ca sa ha via ca í do’,

‘que a Con çu e la ha via si do pre sa, que o 

mes mo de ve ria ir em bo ra’. Ato con tí -

nuo, o de nun ci a do Jo sué pe diu pa ra

que a ví ti ma de sem bar cas se, e uti li zan -

do-se do ve í cu lo da mes ma, im pri min do 

al ta ve lo ci da de, vol tou pa ra a ci da de de 

Ti ju cas. O ve í cu lo foi aban do na do na

ma dru ga da da que le dia, no cen tro des -

ta Ci da de con for me faz pro va ter mo de

apre en são e en tre ga in clu so.

“Em da ta de 9 de ju nho de
1999, atra vés do te le fo ne 8912314,
de pro pri e da de da ví ti ma Lu zia da Sil -
va Oli ve i ra, da em pre sa ‘Ca lu Infor má -
ti ca’, si tu a da em Vi ço sa, Mi nas Ge ra -
is, qua dri lhe i ros não iden ti fi ca dos,
apre sen ta ram-se co mo Dr. Mo a cir e
Dr. Car los da Re ce i ta Fe de ral de Por -
to Be lo, e ofe re ce ram um lo te de apa -
re lhos de in for má ti ca, ale gan do que
era mer ca do ria de um na vio aci den ta -
do, que o pre ço do mes mo se ria R$
25.000,00, e que de ve ria ser pa go em
di nhe i ro, oca sião em que com bi na ram
que a tran sa ção co mer ci al se ria efe tu a -
da em da ta de 16/6/99, por vol ta das
13h30min, no Shop ping das Águas,
em Por to Be lo, nes ta Co mar ca, e que
a ví ti ma Lu zia uti li za ria pa ra fins de
iden ti fi ca ção o ve í cu lo Fi at, Ti po, pla -
ca GNH 4197, da ci da de de Vi ço sa,
Mi nas Ge ra is. Após, a ví ti ma pas sou a 
des con fi ar que se tra ta va de gol pes,

e li gou pa ra a po lí cia da ci da de de
Cam bo riú, lo cal ini ci al men te in di ca do 
pe lo qua dri lhe i ro pa ra a tran sa ção,
oca sião em que o po li ci al Ni co de mus
da Sil va com bi nou com a mes ma de
que ela não vi ria e que eles (po li ci a is)
iri am si mu lar a sua che ga da e efe tu a -
ri am o fla gran te dos gol pis tas. Assim
foi que, no dia e ho ra com bi na dos, o
po li ci al Ni co de mus da Sil va em com -
pa nhia de Car los Alber to Amo rin, uti li -
zan do-se de um ve í cu lo com as ca -
rac te r ís t i  cas que a ví ti ma ha via
re pas sa do pa ra os qua dri lhe i ros, che -
ga ram no lo cal in di ca do, ou se ja, no
Shop ping das Águas, Por to Be lo, nes -
ta Co mar ca, e lo go avis ta ram os de -
nun ci a dos Izack e Val dir, qua dri lhe i -
ros co nhe ci dos pe los po li ci a is, pe la
prá ti ca do gol pe do chu te, em com pa -
nhia do de nun ci a do Ivan, opor tu ni da -
de em que abor da ram os mes mos, e
ao efe tu ar uma re vis ta en con tra ram
em po der do de nun ci a do Izack uma
ar ma ca li bre 38, ten do os de nun ci a -
dos Izack e Val dir con fes sa do a prá ti -
ca do de li to, e apon ta ram pa ra os de -
nun ci a dos Con çu e la e Már cio que se
en con tra vam pró xi mos ao lo cal, afir -
man do de que os mes mos es ta vam
en vol vi dos, oca sião em que foi da da
uma re vis ta em am bos, sen do en con -
tra do em po der da de nun ci a da Con -
çu e la um ce lu lar e ano ta ções com as
ca rac te rís ti cas da tran sa ção efe tu a da
com a ví ti ma Lu zia. A ex tor são não se
con su mou por cir cuns tân ci as alhe i as
à von ta de dos de nun ci a dos, ou se ja,
in ter fe rên cia da po lí cia e da pri são em
fla gran te.

“A associação dos denunciados 
restou devidamente comprovada
pelas declarações da vítima Ricardo
José dos Santos Scot t  que re-
conheceu três dos denunciados e das
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demais observações que men-
cionou, ou seja, que um dos compar-
sas chamou o outro de Josué, além do 
telefonema que o denunciado Josué
recebeu, comunicando a prisão de
Conçuela, sendo que o fla grante ocor- 
reu naquele horário e dia, vindo assim,
também a comprovar que, após os de-
nunciados extorquirem a vítima Ricar-
do, os denunciados Izack e Valdir, em
continuidade delitiva, dirigiram-se para 
o Shopping das Águas, situado na
cidade de Porto Belo, nesta Cidade e
Comarca, para consumar a extorsão
com a vítima Luzia da Silva Oliveira,
que viria da cidade de Viçosa, Minas
Gerais, enquanto o denunciado Josué 
mantinha a vítima Ricardo José sob a
sua vigilância. A presença do denun-
ciado Ivan no lo cal dos fatos e a utili-
zação do seu telefone e da Delegacia
de Polícia de Porto Belo, comprovam
pelos extratos anexos, que recebeu e
fez ligações naquele dia com os
demais denunciados, o que vêm a
comprovar que faz parte da quadrilha. 
As declarações dos denunciados
Izack e Valdir, apontando os denun-
ciados Conçuela e Márcio como en-
volvidos, os telefones utilizados e
apreendidos em poder dos mesmos e
os extratos anexos, comprovam liga-
ções naquele período com as vítimas
e com os demais denunciados, além
de se encontrarem no lo cal indicado
pela vítima é prova suficiente de suas
participações. O denunciado Elizeu
Voltolini, conforme comprova os ex -
tratos inclusos, manteve contato com
todos os denunciados no dia dos fatos, 
e que os demais denunciados se
reúnem no Bar e Cancha do mesmo na 
cidade de Porto Belo, para combinar e
aplicar os golpes. E mais, a arma
encontrada em poder do denunciado

Izack, vem a comprovar que a extorsão 
era praticada com emprego de arma”.

A de nún cia foi adi ta da con tra
os acu sa dos Ivan Pa che co, Eli zeu
Vol to li ni e Jo sué Schlem per, dan do os 
do is pri me i ros co mo in cur sos nas san -
ções do art. 158, § 1º, c/c art. 71, am -
bos do Có di go Pe nal, e Jo sué tam bém 
nas pe nas do art. 10, § 3º, in ci so I, e
§ 4º, da Lei n. 9.437/97, c/c art. 69 do
Esta tu to Re pres si vo, nos se guin tes
ter mos:

“Os de nun ci a dos Ivan e Eli zeu,
jun ta men te com os acu sa dos Izack
Fer re i ra, Val dir Ba um gart ner, Már cio,
Con çu e la e Jo sué as so ci a ram-se pa ra 
a prá ti ca de cri mes, con for me já des -
cri to na de nún cia.

“O de nun ci a do Eli zeu ad qui riu
a li nha te le fô ni ca ce lu lar 047 —
9676162, re pas sa do ao de nun ci a do
Ivan, che fe e or ga ni za dor do gru po,
pa ra con ta to en tre os acu sa dos e as
ví ti mas. As re u niões de pla ne ja men to
dos cri mes eram, pre fe ren ci al men te,
re a li za das no es ta be le ci men to co mer -
ci al do de nun ci a do Eli zeu, sem pre
com a pre sen ça do de nun ci a do Ivan,
on de, even tu al men te, tam bém ocor ria
a par ti lha do ‘lu cro’.

“Assim foi que, após pré vio
acor do en tre to dos os acu sa dos, um
dos qua dri lhe i ros, não iden ti fi ca do qual 
de les, en trou em con ta to, via te le fo ne,
com a ví ti ma Ri car do Jo sé dos San tos
Scott, ge ren te da em pre sa ‘Me ta ci clo
Re ci cla gem e Me ta is S.A., es ta be le ci -
da na ci da de de Pin da mo nhan ga ba,
São Pa u lo, apre sen tan do-se co mo fun -
ci o ná rio da Re ce i ta Fe de ral de Por to
Be lo, no mi nan do-se Flá vio de Sá, ofe -
re cen do um lo te de Su ca ta de Alu mí nio
de 130.000kg, ao pre ço de R$ 1.200,00 
a to ne la da, exi gin do pa ra a con cre ti za -
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ção da tran sa ção um si nal no va lor de
R$ 26.000,00 que de ve ria ser em di -
nhe i ro, oca sião em que mar ca ram um
en con tro pa ra o dia 16/6/1999, por vol ta 
das 9h, no Shop ping das Águas, si tu a -
do na ci da de de Por to Be lo, nes ta Co -
mar ca, sen do for ne ci do pa ra a ví ti ma o
te le fo ne n. 047 9676795, pa ra a mes-
ma man ter con ta to. A ví ti ma Ri car do
Jo sé dos San tos Scott, des lo cou-se da 
ci da de de São Pa u lo pa ra es ta Ci da de, 
uti li zan do-se do ve í cu lo Cor sa, e che-
gan do no lo cal in di ca do pe lo qua dri -
lhe i ro, atra vés do te le fo ne for ne ci do,
anun ci ou sua che ga da pa ra o Flá vio
de Sá, ten do o mes mo so li ci ta do que
per ma ne ces se no lo cal, po is, man da -
ria o seu mo to ris ta pa ra bus cá-lo. Lo go 
em se gui da, che gou ao lo cal, um ci da -
dão mo re no, de bi go de, es ta tura me di -
a na, usa va ócu los es cu ros, e es ta va
sem ve í cu lo, iden ti fi ca do pe la ví ti ma
co mo o de nun ci a do Izack Ferre i ra, que 
so li ci tou que a ví ti ma se guis se por
uma via se cun dá ria. Ato con tí nuo, a ví -
ti ma Ri car do per ce beu pe lo es pe lho
re tro vi sor do ve í cu lo, que es ta va sen -
do per se gui da por do is ve í cu los, um de 
cor es cu ra e um de cor ver me lha, que
se apa re lha ram com o seu ve í cu lo, e
apon ta ram ar mas, e o de nun ci a do
Izack, na que le mo men to, sa cou de
uma ar ma ca li bre 38 e exi giu que o
mes mo pa ras se o ve í cu lo, e os de nun -
ci a dos Val dir Ba um gart ner e Jo sué
Schlem per, des ce ram dos ou tros ve í -
cu los, apro xi ma ram-se e o de nun ci a do 
Val dir fa lou com a ví ti ma Ri car do Jo sé, 
di zen do que sa bia do ne gó cio, e sob
ame a ças exi giu que a mes ma en tre -
gas se o di nhe i ro, ten do es ta afir ma do,
de que o di nhe i ro es ta va no por ta-ma -
las do car ro. Ato con tí nuo, o de nun ci a -
do Val dir abriu o por ta-ma las do ve í cu -
lo, pe gou a quan tia de R$ 27.700,00, e

acompa nha do pe lo de nun ci a do Izack,
de pos se do di nhe i ro que ha vi am ex -
tor qui do, eva di ram-se do lo cal, e o de -
nun ci a do Jo sué per ma ne ceu den tro do 
ve í cu lo da ví ti ma, por um lon go pe río -
do, e por vol ta das 14h, re ce beu um te -
le fo ne ma, que a ví ti ma con se guiu es -
cu tar, no qual avi sa va o mes mo, de
que a ca sa ha via ca í do, que a Conçu e -
la ha via si do pre sa, que o mes mo de -
ve ria ir em bo ra. Ato contí nuo, o de nun -
ci a do Jo sué pe diu pa ra que a ví ti ma
de sem bar cas se, e uti lizan do- se do ve -
í cu lo da mes ma, im pri min do al ta ve lo -
ci da de, vol tou pa ra a ci da de de Ti ju -
cas. O ve í cu lo foi aban do na do na
ma dru ga da da que le dia, no cen tro des -
ta Ci da de con for me faz pro va ter mo de 
apre en são e en tre ga in clu so’ (de nún -
cia fls. 2 a 9).

“Assim, con for me já des cri to na 
de nún cia, no dia 10/6/99, os acu sa dos 
Val dir, Izack, Con çu e la, Ivan, Jo sué e
Eli zeu pra ti ca ram em con lu io os de li -
tos de ex tor são con su ma dos con tra a
ví ti ma Ri car do Jo sé e, jun ta men te
com os acu sa dos Mar cos e Con-
çuela, ten ta do con tra a ví ti ma Lu zia da 
Sil va Oli ve i ra, sen do o de nun ci a do
Ivan o che fe do ‘ban do’.

“No dia 8 de julho de 1999, o
denunciado Josué possuía, mantinha
sob guarda e em depósito em sua
residência um revólver, marca Rossi,
cal i bre 38, spe cial, niquelado, cano 4,
cabo emborrachado, de numeração — 
J201456, de fabricação nacional; 3
munições intactas de cal. 38 SPL-P,
marca CBC; 4 munições recarre-
gadas, de cal. 38 SPL, marca CBC; 5
munições intactas de cal. 38 SPL,
marca CBC; e revólver de metal e sem 
identificação, conforme termos de
apreensão de fl. 214, todos sem auto-
rização e em desacordo com determi-
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nação le gal. Em relação a este último
revólver o denunciado Josué suprimiu 
a identificação da referida arma,
ressaltando-se ser o mesmo servidor
público — policial civil” (fls. 396/398).

Concluída a instrução crim i nal,
a denúncia foi julgada parcialmente
procedente, para condenar: a) Valdir
Baumgartner e Izack Ferreira, indivi-
dualmente, ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, por in-
fração ao art. 288, parágrafo único, do 
Código Pe nal, e 6 (seis) anos de re-
clusão e ao pagamento de 12 (doze)
dias-multa,  por  violação ao art. 158,
§ 1º, do mesmo Estatuto, totalizando,
em razão do concurso ma te rial (art. 69
do CP), 9 (nove) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão, em re gime fechado, sem
qualquer possibilidade de substituição
ou concessão do sursis, e ao paga-
mento de 12 (doze) dias-multa, cada
qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos
fatos, sendo-lhes negado o direito de
recorrer em liberdade; b) Conçuela de
Miranda Balsanelli à pena de 3 (três)
anos de reclusão, em re gime aberto,
negados os benefícios da Lei n.
9.714/98, e Márcio Vitor Paoli ao cum- 
primento da pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, também
em re g ime aber to,  a fastada a
hipótese de substituição ou do sursis,
ambos por infringir o disposto no art.
288, parágrafo único, do Estatuto Pe -
nal, sendo porém concedido o direito
de apelar soltos; c) Ivan Pacheco à
pena de 3 (três) anos de reclusão, por
ter violado o descrito no art. 288, pará- 
grafo único, do Código Pe nal, e 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de re-
clusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, como incurso no art. 158,

§ 1º, do mesmo Di ploma Le gal, resul-
tando, por força do contido no art. 69
daquele Estatuto, em 8 (oito) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em re -
gime fechado, sem qualquer conces-
são de benesses, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor unitário
de 1/3 (um terço) do salário mínimo
vigente à data dos delitos, sendo-lhe,
ainda, negado o direito de recorrer em
liberdade; d) Elizeu Voltolini ao
cumprimento da pena cor po ral de 10
(dez) meses de reclusão, em re gime
fechado, não admitida a hipótese de
substituição da reprimenda imposta
ou a sua suspensão, por infração ao
art. 288, parágrafo único, do Código
Pe nal, c/c a Lei n. 9.807/99, permi-
tindo-lhe, todavia, recorrer do decisum
solto; e e) Josué Schlemper nas
sanções do art. 10, § 4º, da Lei n.
9.437/97, ao cumprimento da pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de
detenção, em re gime aberto, sem
substituição ou outro benefício, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
cada qual no valor de 1/3 (um terço)
do salário mínimo vigente à época dos 
fatos, sendo-lhe concedido que
apelasse em l iberdade;  e para
absolver: a) todos do crime previsto
no art. 158, § 1º, c/c art. 14, inciso II,
ambos do Código Pe nal, com fulcro no 
art. 386, inciso III, do Código de
Processo Pe nal; b) Josué Schlemper
das sanções dos arts. 288 e 158, § 1º,
ambos do Estatuto Repressivo, com
base no art. 386, inciso VI, do mesmo
Di ploma Processual; e c) Elizeu
Voltolini das penas do art. 158, § 1º,
do Código Pe nal, com supedâneo no
dispositivo acima mencionado.

Irresignados com a decisão
monocrática prolatada, Izack Ferreira
e Valdir Baumgartner apelaram, de
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próprio punho e por seu defensor,
enquanto que Conçuela de Miranda
Balsinelli e Márcio Vitor Paoli também
apelaram, por procurador le gal e com
fulcro no art. 593, inciso I, do Código
de Processo Pe nal, pretendendo as
suas absolvições, ao argumento de
que a sentença é contraditória, omis-
sa e uni lat eral, uma vez que nenhum
acusado os conhecia, alegando que
Izack não os denunciou, havendo
abuso de poder, aduzindo, além das
condições pessoais favoráveis, que
apenas saíram para comprar um ter-
reno, negando a autoria delitiva e
aventando a inexistência de provas
para a condenação, já que não foram
reconhecidos pelas vítimas, e de que,
in casu, ocorreu crime impossível, eis
que a ofendida Luzia nem veio até
Santa Catarina, e que sendo absol-
vidos dos demais delitos não pode-
riam restar condenados no crime de
quadrilha, acrescentando, por fim,
que a denúncia não incursionou seus
nomes como praticantes do ilícito con -
tra a vítima Ricardo.

Do mes mo mo do, o réu Ivan
Pa che co, por seu de fen sor, in ter pôs
ape la ção, tam bém com fun da men to
no art. 593, in ci so I, do Có di go de Pro -
ces so Pe nal, re que ren do a apre sen ta -
ção das ra zões re cur sa is nes ta su pe -
ri or ins tân cia.

Igualmente inconformado com
o teor do decisum, o órgão min is te rial
recorreu, com base no dispositivo su-
so citado, objetivando a procedência
to tal da ves tib u lar acusatória, para
condenar os acusados Valdir Baum-
gart ner, Izack Ferreira, Conçuela de
Miranda Balsanelli, Márcio Vitor Paoli, 
Elizeu Voltolini e Ivan Pacheco nas
sanções do art. 158, § 1º, c/c art. 14,
inciso II, c/c art. 71, todos do Código

Pe nal; Josué Schlemper nas penas
dos arts. 288, 158, § 1º, e 158, § 1º,
c/c art. 14, inciso II, todos do Estatuto
Repressivo, em continuidade delitiva;
e Elizeu Voltolini também no crime de
extorsão ar mada, alegando que é
farta a prova dos au tos a embasar um
decreto condenatór io con tra os
acusados por estes delitos.

Por der ra de i ro, Eli zeu Vol to li ni,
por seu pro cu ra dor, ape lou da de ci são 
de pri me i ro grau, so li ci tan do o ofe re ci -
men to das ra zões do re cur so nos ter -
mos do art. 600, § 4º, do Có di go de
Pro ces so Pe nal.

Con tra-arrazoado o recurso
min is te rial por parte da defesa dos
acusados Ivan e El izeu,  foram
apresentadas as razões da apelação
de Izack e Valdir, em que se objetivou, 
preliminarmente: a) a anulação da
sentença por cerceamento de defesa,
haja vista a não-análise do pedido de
acareação, requerendo, ainda, o seu
deferimento e retomando-se o prazo
para a defesa prévia; e b) a decla-
ração de nulidade processual, por
violação ao princípio da ampla defesa, 
sob o argumento de que a condena-
ção foi baseada na confissão de
Elizeu, colhida sem a intimação do
presente defensor, bem como por
inexistir intimação da defesa no
tocante ao aditamento da denúncia,
alegando, en tre outras irregularida-
des, que o reconhecimento realizado
sem o contraditório é nulo. No mérito,
pediu a absolvição dos apelantes, nos 
termos do art. 386, incisos IV e VI, do
Código de Processo Pe nal, reportan-
do-se às alegações finais, requerendo 
também que seja retirada a anotação
feita pelo Magistrado sentenciante à fl. 
1.242, aduzindo, ainda, que o decisum
condenatório não se referiu às teste-
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munhas arroladas pela defesa, bem
como a vítima Ricardo não comprovou
que pagou qualquer dinheiro aos
acusados. Em alternativa, pugnou
pela mitigação das reprimendas
impostas ao mínimo le gal.

Rebatido o apelo min is te rial
pelas defesas de Elizeu, Conçuela,
Márcio e Josué, assim como pelo Par -
quet a quo os recursos de Valdir,
Izack, Conçuela e Márcio, os au tos
ascenderam a este grau de jurisdição, 
manifestando-se a ilustrada Procura-
doria-Geral de Justiça pela intimação
dos defensores de Ivan e Elizeu, a fim
de que fossem apresentadas as ra-
zões de apelação.

Aco lhi do o so li ci ta do (des pa cho
de fl. 1.577), no pra zo as si na la do, Ivan
ar ra zo ou o re cur so, sus ci tan do, em pre -
li mi nar, a nu li da de do pro ces so por au -
sên cia de ci ta ção pa ra ser in ter ro ga do
de sua in ti ma ção e de sua de fe sa da
ex pe di ção das pre ca tó ri as pa ra a oi ti va
das tes te mu nhas ar ro la das pe la acu sa -
ção, bem co mo da fal ta de re qui si ção
pa ra a ou vi da da ví ti ma que foi fe i ta
sem no me a ção de de fen sor ad hoc.
No mé ri to, pug nou pe la sua ab sol vi -
ção, alegan do ane mia pro ba tó ria,
acres centan do que o ve í cu lo ver me -
lho era de Con çu e la, sen do que não
es ta va no bar na compa nhia de Val dir
e Izack, e que se não hou ve ex tor são
não hou ve qua dri lha, mes mo por que
ale gou que ine xis tiu a per ma nên cia
pa ra ca rac te ri zar o cri me.

Apresentadas, no pra zo le gal,
as ra zões re cur sa is de Eli zeu, foi
aven ta da a sua ino cên cia, ao ar gu -
men to de que as de cla ra ções pres ta -
das du ran te to da a ins tru ção cri mi nal,
e que de ram azo a sua con de na ção e
a dos de ma is ape lan tes, não con di -

zem com a re a li da de dos fa tos, sen do
in vá li das. Ade ma is, afir mou ter as sim
pro ce di do, po is se sen tiu co a gi do e
ame dron ta do, eis que de cla rou: “di an -
te das con di ções que lhe fo ram pos tas 
— era pe gar ou lar gar — sua con de -
na ção se ria de 10 (dez) anos ou ma is”
(fl. 1.618), tu do sem o con tra di tó rio e
sem a pre sen ça do Ju iz que pre si diu o 
fe i to. Adu ziu tam bém que os acu sa -
dos não se co nhe ci am, ten do fa la do
ape nas so bre Ivan.

Con tra-ar ra zo a dos os re cur sos
de Ivan e Eli zeu pe lo Mi nis té rio Pú bli -
co, a dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça ma ni fes tou-se pe lo co nhe ci -
men to de to dos os ape los, dan do-se
pro vi men to ao da acu sa ção e im pro -
ven do-se os de ma is.

É o re la tó rio.

2 — Prima fa cie, deve ser anali- 
sada a preliminar de nulidade aven-
tada pela defesa do acusado Ivan
Pacheco, a qual entende que os au tos 
estão maculados, tendo em vista o
fato de o réu não ter sido citado para
ser interrogado, de acordo com o
disposto no art. 351 do Código de
Processo Pe nal.

Em 7/7/99 a de nún cia foi re ce -
bi da (des pa cho de fl. 2), sen do de sig -
na do in ter ro ga tó rio dos acu sa dos, in -
clu in do Ivan , pa ra o dia 14/7/99
(des pa cho de fl. 178v.). Assim, o Ju í -
zo ofi ci ou à Admi nis tra ção do Pre sí dio 
Re gi o nal de Ti ju cas, on de o ape lan te
en con tra va-se pre so, a fim de re qui si -
tá-lo a com pa re cer na es pe ci fi ca da
au diên cia (fl. 205). Hou ve res pos ta
po si ti va (ofí cio de fl. 235), sen do ele,
sem ne nhu ma sur pre sa, in ter ro ga do
na da ta mar ca da e na pre sen ça de de -
fen sor cons ti tu í do (ter mo de fls.
243/244), ten do na que le ato ne nhu ma 
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ir re gu la ri da de ale ga do. Aber to pra zo
pa ra de fe sa pré via, es ta foi apre sen -
ta da, na da po rém ar güiu-se a res pe i to 
(fls. 329 e 330).

Cons ta tam bém nos au tos que,
di an te de no vas in for ma ções, hou ve
adi ta men to à de nún cia (fls. 395 a
399), o qual foi re ce bi do, sen do de sig -
na da ou tra da ta pa ra in ter ro ga tó rio
(des pa cho de fl. 423). Seu de fen sor
foi in ti ma do (cer ti dão de fl. 423v.) e
ma is uma vez foi o acu sa do re qui si ta -
do (ofí cio de fl. 440), apre sen ta do (ofí -
cio de fl. 473) e in ter ro ga do na pre -
sen ça de seu ad vo ga do (ter mo de fl.
477).

Ora, a nu li da de pre ten di da, ain -
da que ocor ren te, não é de ser de cla -
ra da, uma vez que, pre so, o réu foi re -
qui si ta do por du as ve zes e interro-
gado an tes de ven ci das as fa ses dos
ar ti gos 499 e 500 do Có di go de Pro -
ces so Pe nal, fi can do, con se qüen te -
men te, sa na da qual quer ir re gu la ri da -
de tan gen te à ci ta ção.

Enfim, fo ram cum pri das as exi -
gên ci as pro ces su a is le ga is, e, o que é 
ma is im por tan te, foi ele ci en ti fi ca do da 
acu sa ção exor di al, sen do in ter ro ga do
an tes da in qui ri ção das tes te mu nhas,
não ha ven do qual quer pre ju í zo, até
por quan to seu de fen sor cons ti tu í do
exer ci tou am pla men te o di re i to de de -
fe sa, eis que opor tu ni za da a apre sen -
ta ção das ale ga ções pre li mi na res,
bem co mo a pro du ção de pro vas e
ofe re ci men to das ra zões fi na is, tu do
den tro do de vi do pro ces so le gal.

Esta é a li ção de Vi cen te Gre co
Fi lho, le ia-se:

“É cer to que a de fe sa fi ca ria
me lhor as se gu ra da se, além da re qui -
si ção, que aten de ria ao as pec to ad mi -
nis tra ti vo da apre sen ta ção, tam bém

se fi zes se a ci ta ção por man da do. To -
da via, a pro vi dên cia não é pre vis ta na
lei, de mo do que a re qui si ção efe ti va
in te gral men te a ci ta ção. Ade ma is,
pre sen te o réu ao in ter ro ga tó rio e es -
cla re ci da a acu sação pe lo ju iz, não há
ma is nu li da de a con si de rar nos ter mos 
do art. 570 do Có di go” (gri fou-se) (in
Ma nu al de Pro ces so Pe nal, São Pa u -
lo: Sa ra i va, pág. 258).

Ain da so bre o te ma res sal ta Ju -
lio Fab bri ni Mi ra be te:

“Tam bém a ci ta ção do acu sa do 
pre so se faz por re qui si ção, eviden te -
men te, por não lhe ser pos sí vel o com -
pa re ci men to sem a au to ri za ção do di -
re tor do es ta be le ci men to pri si o nal.
Dis põe o ar ti go 360: ‘Se o réu es ti ver
pre so, se rá re qui si ta da a sua apre sen -
ta ção em ju í zo, no dia e ho ra de sig na -
dos’. Tal dis po si ção não ex clui se ja ele
ci en ti fi ca do da acu sa ção por man da do.
Mas é pra ti ca men te pa cí fi co na ju ris pru -
dência que, se o réu es ti ver pre so e for 
re  qui  s i  ta  do re gu lar  men te,  d is  -
pensa-se a sua ci ta ção por man da do.
Isto por que na ver da de, a nu li da de es -
tá sa na da por ter o in te res sa do com pa -
reci do an tes de con su mar-se o ato, o
seu in ter ro ga tó rio, to man do ciên cia da 
acu sa ção (art. 570, 1ª par te)” (gri -
fou-se) (in Pro ces so Pe nal, São Pa u -
lo: Atlas, 1997, pág. 425).

Per ti nen te ao te ma, a Su pre ma
Cor te de Jus ti ça as sim se ma ni fes ta:

“A fal ta de ci ta ção cons ti tui nu li -
da de in sa ná vel, se o réu não com pa -
re ce em ju í zo pa ra ser in ter ro ga do no
iní cio da ação pe nal. O mes mo não
ocor re com os de fe i tos; es tes po dem
ser sa na dos quan do não ale ga dos na
de fe sa pré via, apre sen ta da por de fen -
sor cons ti tu í do pe lo réu no in ter ro ga -
tó rio” (RTJ 101/568).
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Tam bém do Excel so Pre tó rio
des ta ca-se:

“A ci ta ção nu la, por fal ta de for -
ma li da de es sen ci al, im por ta em fal ta
de ci ta ção e es ta so men te po de ser
dis pen sa da em fa ce do com pa re ci -
men to pes so al do réu pa ra ser in ter ro -
ga do e se ver pro ces sar” (publ. no
DJU n. 248, pág. 9.437).

Des te So da lí cio ex trai-se a
mes ma ori en ta ção, em ca so aná lo go:

“Ha beas cor pus. Citação edital
defeituosa. Falta de citação. Réu
interrogado após sua prisão. (...)
ausência de prova de prejuízo. (...).

“O de fe i to da ci ta ção edi tal, que 
po de acar re tar nu li da de, com a con se -
qüen te re no va ção de atos pra ti ca dos,
mas não, só por si, a sol tu ra do pa ci -
en te, con si de ra-se sa na do se, efe tu a -
da a pri são e re a li za do o in ter ro ga tó rio 
do réu pos te ri or men te, a quem se
opor tu ni zou am pla de fe sa (...) nem
de mons tra a ocor rên cia de pre ju í zo.

“A re qui si ção de réu pre so su -
pre a fal ta de ci ta ção por man da do,
fal ta es ta que não cons ti tui nu li da de
in sa ná vel se o mes mo com pa re ce em
Ju í zo e é in ter ro ga do no iní cio da
ação pe nal e apre sen ta de fe sa pré via
sem ale gar qual quer pre ju í zo na opor -
tu ni da de, não po den do di zer pos te ri or -
men te que des co nhe cia a acu sa ção
que se lhe lan ça va, po is que des ta é
ex pres sa men te ci enifi ca do an tes do
in ter ro ga tó rio (art. 188, CPP)” (des ta -
cou-se) (JC 59/252 — rel. Des. Gas -
par Ru bik).

Esta co len da Câ ma ra, até mes -
mo em hi pó te se em que o réu se quer
foi re qui si ta do, mas com pa re ceu em
Ju í zo pa ra ser in ter ro ga do, afas tou a
nu li da de do ato, ve ja-se:

“(...) Inter ro ga tó rio — Au sên cia
de re qui si ção e ci ta ção do réu pa ra
sua in qui ri ção — Acu sa do pre so e que 
com pa re ceu em Ju í zo, sen do ci en ti fi -
ca do da acu sa ção con tra si im pos ta
an tes de ser in qui ri do — Ato re a li za do
an tes da oi ti va de tes te mu nhas e que
al can çou seu ob je ti vo fi nal — Ei va re -
cha ça da ( . . . ) ”  (Ap.  Cr im.  n.
99.012194-1, de Pa lho ça, des te Re la -
tor, j. em 23/11/99).

E le ia-se ma is no mes mo di a -
pa são, tam bém des te Re la tor:

“Ape la ção cri mi nal. Nar co tra fi -
cân cia. Re cur so de fen si vo pre ten den -
do, pre li mi nar men te, a nu li da de pro -
ces su al por au sên cia de ci ta ção ou
re qui si ção do acu sa do pa ra ser in ter -
ro ga do (...).

“Réu pre so que com pa re ceu
em Ju í zo e foi ci en ti fi ca do da acu sa -
ção con tra si im pos ta an tes de ser in -
qui ri do. Ei va afas ta da” (Ap. Crim. n.
97.010548-7, de Jo in vil le, j . em
25/11/97).

Assim, co mo se fri sou, na es pé -
cie, o pri me i ro in ter ro ga tó rio re a li -
zou-se no iní cio da ins tru ção cri mi nal
e o se gun do lo go após o adi ta men to à
de nún cia, ao que se de duz não ocor -
reu pre ju í zo ao acu sa do, po is al can -
ça do o ob je ti vo e a le ga li da de do ato,
ra zão pe la qual se afas ta a ei va ven ti -
la da.

3 — Há que se ana li sar tam -
bém ou tra pre fa ci al de nu li da de ar güi -
da pe la de fe sa do re cor ren te Ivan Pa -
che co, qual se ja, de que o pro ces so
en con tra-se vi ci a do, ha ja vis ta a au -
sên cia de in ti ma ção do acu sa do, bem
co mo de seu ad vo ga do, per ti nen te à
ex pe di ção das car tas pre ca tó ri as pa ra 
a oi ti va das tes te mu nhas ar ro la das
pe la acu sa ção.
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To da via, sor te não lhe so cor re.
A ins tru ção cri mi nal, que foi al ta men te 
con tur ba da, di an te dos di ver sos re -
que ri men tos ela bo ra dos pe las de fe -
sas, as sim co mo a ne ces si da de de
ou vi da de tes te mu nhas em di ver sas
co mar cas di fe ren tes, fo ra do Esta do,
in clu si ve, trans cor reu den tro dos di ta -
mes le ga is, não sub sis tin do a ale ga da 
nu li da de.

Infe re-se da pe ça ves ti bu lar
que fo ram ar ro la das as se guin tes tes -
te mu nhas pe la acu sa ção: Ni co de mus
da Sil va, Car los Alber to Amo rin, Ja i -
me Fur ta do Bumm, to dos de Bal neá -
rio Cam bo riú; Ri car do Jo sé dos San -
tos Scott, ví t i  ma de São Pa u lo;
Ge né sio João dos San tos, de Ti ju cas;
e Lu zia Go mes da Sil va Oli ve i ra, ví ti -
ma de Mi nas Ge ra is (fl. 8).

No ter mo de au diên cia de fl.
236 cons ta que, após in ter ro ga dos os
acu sa dos, o Ju iz de sig nou o dia
27/7/99 pa ra a oi ti va das tes te mu nhas 
da acu sa ção, de ter mi nan do a ex pe di -
ção de car tas pre ca tó ri as pa ra a ou vi -
da da que las re si den tes em ou tras co -
mar cas, ato es te as si na do pe lo en tão
de fen sor do acu sa do.

Pa ra a oi ti va na co mar ca de Ti -
ju cas o réu foi de vi da men te re qui si ta -
do (ofí cio de fl. 250), sen do de vi da -
men te apre sen ta do (ofí cio de fl. 364),
on de, na sua pre sen ça e de seu de -
fen sor, o qual fez per gun tas, foi in qui -
ri da a pes soa de Ge né sio João dos
San tos (fls. 367/368). Na que le mes -
mo ato, o Ma gis tra do de sig nou o dia
6/8/99 pa ra a oi ti va das três pri me i ras
tes te mu nhas ar ro la das na de nún cia,
dan do as par tes co mo in ti ma das (ter -
mo de fl. 366).

Foi no va men te re qui si ta do (ofí -
cio de fl. 369), po rém a re fe ri da au -
diên cia res tou adi a da (ofí cio de fl.
389), sen do, en tão, ofe re ci do adi ta -
men to à de nún cia (fls. 395/399), com
a oi ti va de ma is du as tes te mu nhas
(Elci mar Amo rim Re is e Ade li no Gen til 
Mar con), ten do-se pro ce di do ou tro in -
ter ro ga tó rio do réu (fl. 477), cons tan do 
no ter mo de au diên cia, o se guin te:

“ ( . . . )  F icaram neste ato
intimados os advogados de Josué
Schlemper e Elizeu Voltolini e Ivan
Pacheco, para apresentarem defesa
prév ia em t rês d ias.  Restaram
intimados também os defensores de
Valdir, Izack, Ivan e Josué e Elizeu
dos documentos juntados às fls.
465/470. Designou o MM. Juiz o dia
20/8/99 às 14h30min para as ouvidas
das testemunhas arroladas na
denúncia, devendo ser expedido ofício
requisitando a presença dos mesmos
na data aprazada. Determinou ainda a
expedição de precatórias para a oitiva
das testemunhas arroladas no adita-
mento. Intimados os presentes” (gri-
fou-se) (fl. 474).

A apre sen ta ção das tes te mu -
nhas po li ci a is (Ni co de mus, Car los e
Ja i me) foi re qui si ta da (ofí cio de fl.
481), bem co mo do acu sa do Ivan (ofí -
cio de fl. 484). Foi ex pe di da car ta pre -
ca tó ria pa ra a oi ti va do tes ti go Ade li no
Gen til Mar con (fl. 488), a qual não se
con cre ti zou, ten do o Mi nis té rio Pú bli -
co de sis ti do da sua ou vi da (des pa cho
de fl. 841). Hou ve cum pri men to e de -
vo lu ção em 6/8/99 da car ta pre ca tó ria
re fe ren te à ou vi da da ví ti ma Ri car do
Jo sé dos San tos Scott (cer ti dões de fl. 
579 e fl. 685). Nes se ín te rim, Ivan Pa -
che co con tra tou ou tro ad vo ga do pa ra
ela bo rar sua de fe sa (fls. 584 e 585).
Do mes mo mo do, foi ex pe di da car ta
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pre ca tó ria pa ra que fos se to ma do o
de po i men to da ví ti ma Lu zia Go mes da 
Sil va Oli ve i ra (fl. 587), a qual foi cum -
pri da (fl. 591), sen do de vol vi da com o
apon ta men to de que es te ve pre sen te
na au diên cia a de fen so ra pú bli ca Dra.
Ma ria Apa re ci da Ro cha de Pa i va (ter -
mo de fl. 590).

Ve ri fi ca-se tam bém que Ivan foi 
apre sen ta do pa ra au diên cia da oi ti va
das tes te mu nhas po li ci a is (ofí cio de fl. 
650), as qua is pres ta ram su as de cla -
ra ções (fls. 652/661), cons tan do no
ter mo de au diên cia que o ad vo ga do
de Ivan es ta va pre sen te no ato, tan to
que fez per gun tas àque las (fls. 653,
657 e 660).

Seu no vo de fen sor apre sen tou
re que ri men tos, na da se re fe rin do às
ale ga das ir re gu la ri da des, sen do en -
tão acos ta da a car ta pre ca tó ria na
qual a tes te mu nha Elci mar pres tou
de po i men to (fl. 854). Este tes ti go ra ti -
fi cou as de cla ra ções que pres tou pe -
ran te a Su pe rin ten dên cia Re gi o nal da
Po lí cia Fe de ral (fls. 221/230) e, mes -
mo sem as si na tu ra do de fen sor ad
hoc, vê-se que o ad vo ga do es ta va
pre sen te (ter mo de fl. 853), tan to que
a ele foi da da opor tu ni da de de fa zer
per gun tas. Sa li en ta-se, ade ma is, que
es ta tes te mu nha na da re la tou a res pe i -
to dos fa tos nar ra dos na de núncia e se -
quer to cou no no me do acu sado Ivan. A 
sen ten ça, de igual for ma, não se uti li -
zou da alu di da de cla ra ção pa ra em ba -
sar a con de na ção do acusa do.

Aber to pra zo pa ra as di li gên ci as
do art. 499 do Có di go de Pro ces so
Pe nal (des pa cho de fl. 869), o de fen -
sor do acu sa do Ivan foi de vi da men te
in ti ma do (cer ti dão de fl. 967v.) e na da
foi re que ri do ou ale ga do. So bre ve io
con tra ta ção de no vo ad vo ga do pa ra a

sua de fe sa (fls. 1.153/1.154) que, in ti -
ma do pa ra a apre sen tar ra zões fi na is,
ne las na da ar güiu a res pe i to das re fe -
ri das nu li da des (fls. 1.205/1.212).

Na verdade, não há qualquer
vício a se reconhecer no processo, no
tocante à ausência de intimação do
réu e da sua defesa quanto à
expedição das cartas precatórias
relativas à oitiva das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público, eis
que, pelo suso explanado, a defesa do 
acusado Ivan Pacheco, bem como o
próprio réu, teve ciência dos referidos
atos, pessoalmente, em audiência. De 
mais a mais, todas as testemunhas
foram ouvidas na presença do defen-
sor constituído ou ad hoc, os quais
fizeram perguntas, não restando qual- 
quer prejuízo a sua defesa.

Con so an te o ver be te n. 155 da
Sú mu la do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

“É re la ti va a nu li da de do pro -
ces so cri mi nal por fal ta de in ti ma ção
da ex pe di ção de car ta pre ca tó ria pa ra
a in qui ri ção de tes te mu nha”.

E não se pode olvidar que, a
teor do art. 222, ca put, do Código de
Processo Pe nal, o advogado deve ser
intimado apenas da expedição da car -
ta precatória, sendo ônus da defesa
acompanhar o seu curso.

Da má sio E. de Je sus, com sa -
be do ria, sa li en ta so bre a ma té ria:

“Intimada a defesa da expedi-
ção de precatória, desnecessária
nova intimação designada para a
audiência no juízo deprecado. Essa
providência não é tida por lei como
essencial ao exercício da defesa, por
considerar que, primordialmente cabe
ao defensor inteirar-se naquele juízo
sobre a data escolhida para a realiza-
ção da prova (TJSP, RT 525/352)” (in
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Código de Processo Pe nal Anotado,
15ª ed., São Paulo: Saraiva, 1998,
pág.170).

Não fos se is so, res sal ta-se que 
foi da da vis ta à de fe sa e, na fa se dos
arts. 499 e 500 do Có di go de Pro ces -
so Pe nal, não aven tou qual quer nu li -
da de re fe ren te à oi ti va das apon ta das
tes te mu nhas, o que, por si só, faz
ope rar-se a pre clu são do pe di do, eis
que o nos so Có di go de Pro ces so Pe -
nal ex pres sa que “Ne nhum ato se rá
de cla ra do nu lo, se da nu li da de não re -
sul tar pre ju í zo pa ra a acu sa ção ou pa -
ra a de fe sa” (art. 563).

E no caso sub examen foi exa-
tamente o que aconteceu, pois o
defensor do acusado ao ser intimado
para os fins do art. 499 do Código de
Processo Pe nal nada requereu, não o
fazendo também quando da apresen-
tação das alegações finais, deixando
precluir, dessa forma, o seu direito a
pre tender a nulidade do feito em
razão das ouvidas das testemunhas
que a acusação arrolou, e das quais
teve ciência da expedição das cartas
precatórias. 

A pro pó si to, as sen ta a ju ris pru -
dên cia pá tria:

“Sem ocor rên cia de ma ni fes to
pre ju í zo, não há co mo fa lar-se em nu -
li da de, sen do de no tar ain da que a
sua ar güi ção de ve ser fe i ta em tem po
opor tu no, sob pe na de se rem con si de -
ra das sa na das, tal co mo pre ce i tua o
art. 571 do CPP” (RT 438/377).

Esse tam bém é o en ten di men to 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, le ia-se:

“Nu li da de — Arti cu la ção — Art.
572 do CPP. ‘Ocor re a pre clu são
quan do a nu li da de não é ar güi da no
mo men to pro pí cio — art. 572 do

CPP’” (Rel. Min. Mar co Au ré lio — RT
673/379).

Por tan to, não cons ta ta da a
ocor rên cia das ir re gu la ri da des in di ca -
das, ha ja vis ta o fa to de a de fe sa ter
co nhe ci men to de que ha via ex pe di ção 
das car tas pre ca tó ri as; não ha ven do
qual quer omis são a fim de acar re tar
ví cio no pro ce di men to cri mi nal, uma
vez que os atos fo ram to dos re a li za -
dos den tro dos di ta mes le ga is; ine xis -
tin do re fe rên cia pre té ri ta quan to às
nu li da des ago ra apon ta das, não há
aco lher a alu di da pre fa ci al, ra zão pe la
qual é afas ta da.

4 — A ter ce i ra e úl ti ma nu li da de 
apon ta da no re cur so de Ivan Pa che co
re fe re-se à au sên cia da sua re qui si -
ção pa ra a in qui ri ção das ví ti mas, con -
tu do im pos sí vel dar-se gua ri da ao
pleito.

Efe ti va men te, nos ter mos do
ar ti go 360 do Có di go de Pro ces so Pe -
nal, quan do “o réu es ti ver pre so, se rá
requisitada a sua apre sen ta ção em
juízo, no dia e ho ra de sig na dos”. A
dis po si ção pre sen te, em que pe sem
de ci sões em con trá rio, não de ve ser
en ca ra da com ra di ca lis mo, mas o seu
cum pri men to de ve fi car su bor di na do
às cir cuns tân ci as que en vol ve ri am a
pre sen ça do réu, tal co mo o seu des lo -
ca men to quan do pre so em ou tra co -
mar ca, ca so dos au tos. Mor men te le -
van do-se em con ta que a pre sen ça
se rá, pa ra efe i tos de fen si vos, de ne -
nhu ma va lia, po is tal mis ter é ônus do
de fen sor, que dan do o réu pre sen te à
au diên cia co mo mu do e es tá ti co es -
pec ta dor.

Aliás, a res pe i to do as sun to, o
Exmo. Sr. Des. Mar cí lio Me de i ros as -
sim se pro nun ci ou:
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“Num pa ís das di men sões do
Bra sil exi gir a pre sen ça do pre so às
in qui ri ções re a li za das nou tra co mar ca 
cri a ria di fi cul da des pra ti ca men te in su -
pe rá ve is, pe lo per ma nen te va i vém
dos pre sos pe lo imen so ter ri tó rio na-
cional, pi or ain da quan do vá ri os os ju í -
zes de pre ca dos, fi can do es tes lon ge
uns dos ou tros” (JC 3/4, pág. 511).

E nes se sen ti do en con tra-se a
li ção de Da má sio E. de Je sus:

“Réu preso não requisitado
para a audiência por precatória. O
STF entende que não é absoluta, mas 
relativa a nulidade da audiência de
testemunhas na ação pe nal con tra réu 
preso não requisitado para o ato,
mesmo porque o CPP não determina
essa requisição em se tratando de
inquirição mediante car ta precatória”
(in Código de Processo Pe nal Anota-
do, São Paulo: Saraiva, pág. 150).

Essa ma té ria, co mo as de ma is
an tes ana li sa das, es tá pra ti ca men te
pa ci fi ca da pe la ju ris pru dên cia, co mo
se vê de re cen te jul ga do do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça:

“Recurso em ha beas cor pus.
Processual pe nal. Alegação de nuli-
dade no processo por cerceamento de 
defesa. Inocorrência. Requisição do
réu preso para a oitiva de testemunha
no juízo deprecado. Desnecessidade.
Precedente do STF.

“Re qui si ção de réu pre so pa ra
acom pa nhar oi ti va de tes te mu nha em
ou tra co mar ca. Des ne ces si da de. Pre -
ce den te do STF.

“In casu, a nulidade alegada é
relativa, sendo necessária para o seu
reconhecimento a demonstração de
prejuízo, o que não ocorreu. De outro
eito, o prejuízo, se existente, decorreu 
da ausência não do réu, mas do seu

defensor, que, inobstante intimado,
não compareceu à audiência” (RHC n. 
10.847, de São Paulo, Quinta Turma,
rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
em 13/2/2001, publ. no DJU n. 59-E,
de 26/3/2001, pág. 437).

Na mes ma li nha, tem-se a se -
guin te de ci são tra tan do do as sun to:

“Car ta pre ca tó ria. Au sên cia do
réu à au diên cia. O art. 360 do CPP in -
ci de so bre as au diên ci as re a li za das
no ju í zo da ca u sa. Não exi ge o Có di go 
de Pro ces so Pe nal que o réu pre so no
fo ro on de tra mi ta o pro ces so acom pa -
nhe a pre ca tó ria in qui ri tó ria. Bas ta
que da ex pe di ção se jam in ti ma das as
par tes (art. 222). Ade ma is, a au sên cia 
do pa ci en te à au diên cia não acar re tou 
pre ju í zo pa ra a de fe sa” (RT 551/415).

Ora, o que se tem do ca der no
processual é que as ví ti mas fo ram in -
qui ri das, uma em Vi ço sa, Mi nas Ge-
rais, e ou tra em Pin da mo nhan ga ba,
São Pa u lo, por me io de car tas pre ca -
tó ri as, das qua is, tan to a de fe sa quan -
to o pró prio réu ti ve ram ciên cia (ter -
mos de fls. 236 e 366).

Des se mo do, im pos sí vel anu -
lar-se o pro ces so co mo re que ri do, so -
men te por que o acu sa do não foi re qui -
si ta do pa ra as re fe ri das au diên ci as,
não se es que cen do, ou tros sim, co mo
já re pi sa do, na da foi ale ga do a res pe i -
to nas fa ses dos arts. 499 e 500 do
Có di go de Pro ces so Pe nal, mo ti vo por 
que re je i ta-se a pre fa ci al.

5 — Por ou tro la do, a de fe sa
dos acu sa dos Izack Fer re i ra e Val dir
Ba um gart ner tam bém apon ta ram nu li -
da de no fe i to, no que to ca ao pe di do
de aca re a ção, ar güin do que hou ve
cer ce a men to de de fe sa, por quan to a
sen ten ça não ana li sou o re que ri men to 
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apre sen ta do jun to com as ale ga ções
fi na is.

Antes de se aden trar na re fe ri -
da pre li mi nar, mis ter fa zer-se um bre -
ve re la to de co mo tra mi tou o pro ces -
so: nas ale ga ções pre li mi na res, a
de fe sa dos re cor ren tes Izack e Val dir,
com ba se na ne ga ti va de au to ria, re -
que reu “Aca re a ção en tre as su pos tas
ví ti mas e o ora De fen di do, nos ter mos
dos ar ti gos 229, e seu pa rá gra fo úni -
co, e 230, am bos do Có di go de Pro -
ces so Pe nal” (fls. 308 e 309); no ter -
mo de au diên cia de fl. 381 ex trai-se
que o Ju iz de ter mi nou aber tu ra de vis -
ta ao Mi nis té rio Pú bli co “pa ra aná li se
dos pe di dos de to dos os acu sa dos”, o
qual ofe re ceu adi ta men to à de nún cia
(fls. 395/399), que foi re ce bi do (des -
pa cho de fl. 423); ma is à fren te foi de -
ci di do o se guin te:

“Vis ta às par tes, a ini ci ar pe lo
MP, pa ra os ter mos do art. 499 do
CPP, sen do que após de ci di rei so bre
as di li gên ci as a se rem re que ri das, es -
pe ci al men te a pos si bi li da de da re a li -
za ção das aca re a ções, cu jos pe di dos
já fo ram for mu la dos no pro ces so, os
qua is de ve rão ser ra ti fi ca dos, de -
mons tran do, a par te, o in te res se na
re a li za ção de tal pro va, o que po de rá,
in clu si ve, de ter mi nar o des mem bra -
men to do pro ces so, a fim de que o fe i -
to se ja jul ga do o ma is ra pi da men te
pos sí vel, já que há acu sa dos pre sos”
(des pa cho de fl. 869).

O de fen sor dos acu sa dos foi
de vi da men te in ti ma do (cer ti dão de fl.
968v.), na da apre sen tan do na pri me i -
ra eta pa e, in ti ma do pa ra as der ra de i -
ras ale ga ções (cer ti dão de fl. 1.165v.), 
re que reu no va men te a aca re a ção nos 
ter  mos da de fe  sa pré v ia  ( f ls .
1.240/1.249).

So bre ve io sen ten ça, a qual,
em bo ra de for ma su cin ta, in de fe riu o
ple i to, afas tan do a pre li mi nar, e en ten -
den do não ha ver “cer ce a men to de de -
fe sa eis que fo ram ou vi das as tes te -
mu nhas ar ro la das pe las par tes e na
fa se do art. 499 do CPP ne nhum re -
que ri men to foi efe tu a do, ten do si do
de ci di do so bre a não re a li za ção de
aca re a ção” (fls. 1.302/1.303).

E pe la aper ta da sín te se apre -
sen ta da, bem se vê que o pe di do foi
ana li sa do na de ci são mo no crá ti ca,
quan do da afe ri ção das pre fa ci a is
aven ta das nas ale ga ções fi na is pe las
par tes.

O decisum em hipótese alguma 
cerceou a defesa dos apelantes ou
afrontou o princípio do devido proces-
so le gal, eis que, consoante se infere
do entendimento doutrinário “a aca-
reação não é providência obrigatória,
cabendo a decisão ao pru dente
arbítrio do juiz”; sendo que o seu inde- 
ferimento “não caracteriza cercea-
mento de acusação ou defesa” (MI-
RABETE, J. F., in Código de Processo 
Pe nal Interpretado, 4ª ed., São Paulo:
At las, pág. 279).

A ju ris pru dên cia do Tri bu nal de
Alça da Cri mi nal do Esta do de São
Paulo não di ver ge, ve ja-se:

“Tra ta-se de pro va pri va ti va do
ju í zo a aca re a ção, de mo do que o in -
de fe ri men to de su ges tão da par te, se
o ju iz en ten deu ser ir re le van te a sua
re a li za ção, não im pli ca cons tran gi -
men to” (Ap. Crim. n. 345.291, rel. Ju iz
Edmeu Car me si ni).

No con tex to ex pos to, co la ci o -
na-se tam bém o se guin te jul ga do:

“A aca re a ção não é pro vi dên cia 
obri ga tó ria, mes mo quan do pre sen tes
di ver gên ci as ir re con ci liá ve is en tre os
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de po i men tos, em bo ra pos sa se re a li-
zar por de ci são ex of fi cio, não ca rac-
te ri zan do cer ce a men to de de fe sa, o
in de fe ri men to pe lo ju iz, do re que ri-
men to pa ra sua re a li za ção” (RJTACrim
31/240).

As de ci sões, nes se nor te, não
pa ram por aí, ve ja-se:

“Pro va. Aca re a ção. Inde fe ri -
men to do pe di do pe lo ju iz. Admis si bi li -
da de. Nu li da de. Ino cor rên cia.

“A aca re a ção é pro vi dên cia
con fe ri da ao pru den te ar bí trio do Ju iz,
ti tu lar do li vre con ven ci men to es sen -
ci al à for ma ção da von ta de ju di ci al,
sen do cer to que, en ten den do o jul ga -
dor, des ne ces sá rio o con fron to en tre
réu e ví ti ma, o in de fe ri men to do pe di -
do de aca re a ção não in qui na o fe i to
de nu li da de” (Ap. Crim. n. 1.006.959,
rel. Re na to Na l i  ni, 11ª Câ ma ra,
TACrimSP, JUIS — Ju ris pru dên cia
Infor ma ti za da Sa ra i va, vol. 11).

Des ta Cor te de Jus ti ça co -
lhe-se tam bém emen ta nes sa li nha de 
pen sa men to, co mo a que se gue:

“Ape la ção cri mi nal. (...) Pre li mi -
nar de nu li da de por cer ce a men to de de -
fe sa an te in de fe ri men to de aca re a ção.
Ino cor rên cia. Pro vi dên cia fa cul ta ti va
su je i ta ao pru den te ar bí trio do ma gis tra -
do” (Ap. Crim. n. 98.006259-4, de
Xan xe rê, rel. Des. Ge né sio Nol li, publ. 
no DJSC de 2/10/98).

E le ia-se ma is, no mes mo sen -
ti do, de ci são des ta egré gia Câ ma ra:

“Ape la ção cri mi nal — Pre li mi -
nar de nu li da de do pro ces so por cer -
ce a men to de de fe sa an te o in de fe ri -
men to da re a li za ção de aca re a ção
en tre os acu sa dos — Des ne ces si da -
de — Nu li da de afas ta da.

“A aca re a ção não é pro vi dên cia 
obri ga tó ria, ca ben do a de ci são pe la
sua re a li za ção ou não, ao pru den te ar -
bí trio do ju iz, não ca rac te ri zan do o in -
de fe ri men to do pe di do da par te cer ce -
a men to de de fe sa, tan to ma is quan do
do con tex to ge ral do pro ces so, tal di li -
gên cia re sul ta ino pe ran te, já que am -
bos os acu sa dos ne ga ram o co me ti -
men to do de li to na fa se ju di ci al” (Ap.
Crim. n. 98.006772-3, de Ca no i nhas,
rel. Des. Jo sé Ro ber ge, publ. no DJSC 
de 14/10/98).

Não há dú vi das, ine xis te “cer -
ce a men to de de fe sa no in de fe ri men to
de aca re a ção, que não é obri ga tó ria,
por ca ber ao pru den te ar bí trio do ju iz
de ci dir so bre sua per ti nên cia, uma vez 
que a fi na li da de da ins tru ção pro ba tó -
ria é a for ma ção do li vre con ven ci men -
to do jul ga dor acer ca da au to ria e ma -
te r i  a l i  da de do de l i  to” (Ape la ção
Cri mi nal n. 99.006312-7, de São Jo sé, 
re la tor Des. Fran cis co Bor ges, jul ga da 
em 21/9/99).

Afas ta-se, as sim, a pre li mi nar
de cer ce a men to de de fe sa, por in de fe -
ri men to de aca re a ção, pri me i ro, por
não se tra tar de pon to re le van te ao de -
sa te da ques tão, e se gun do por que o
de fe ri men to ou não do ato é me ra fa -
cul da de do Ju iz, o qual, quan do sen -
ten ci ou o ca so, re cha çou o pe di do,
não ha ven do o que fa lar em fal ta de
aná li se da te se de fen si va.

6 — Ou tra nu li da de ar güi da no 
ape lo de Izack e Val dir re fe re-se ao
fa to de au sên cia da in ti ma ção do de -
fen sor pa ra o in ter  ro ga tó r io do
co-réu Eli zeu, ao ar gu men to de que a
con de na ção de am bos ba se ou-se no
de po i men to da que le.
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Primeiramente, destaca-se que,
conforme Julio Fabbrini Mirabete, “O
interrogatório é ato personalíssimo,
com característica da judicialidade e
do princípio da não intervenção da
acusação ou da defesa adotado pela
nossa legislação. A presença do
defensor tem apenas o sentido de
fiscalização do ato ju di cial, sendo,
portanto, facultativa. Por isso, tam-
bém é desnecessária a intimação do
defensor, que, aliás, na maioria dos
casos ainda não foi constituído ou
nomeado. O que se reclama é, ape-
nas, a nomeação e a presença de cu-
rador do réu menor (art. 194)” (in Có-
digo de Processo Pe nal Interpretado,
4ª ed., São Paulo: At las, 1996, pág.
241).

Res sal ta-se tam bém que não
pres ta o réu o com pro mis so de di zer a 
ver da de, co mo a tes te mu nha e o pe ri -
to, sen do-lhe as se gu ra do tão-so men -
te res pon der ao in ter ro ga tó rio li vre e
cons ci en te men te, sem co a ção nem
er ro, não lhe de ven do o ju iz ar mar ci -
la das e mu i to me nos lhe fa zer per gun -
tas su ges ti vas, in cer tas, obs cu ras,
equí vo cas ou in si di o sas, co mo en si na 
TORNAGHI (Insti tu i ções, vol. 4, pág.
378).

E a ju ris pru dên cia do Excel so
Pre tó rio não dis cre pa, quan do se re fe -
re ao ato do in ter ro ga tó rio:

“De fe sa. Inter ro ga tó rio. De fen -
sor au sen te. Irre le vân cia. Arts. 261 e
563 do CPP. Inte li gên cia. A fal ta de
de sig na ção de de fen sor na fa se em
que in ter ro ga do o acu sa do não acar -
re ta a nu li da de quan do, na ins tru ção
pro ba tó ria, fi cam elu ci da das, an te as
pro vas téc ni ca e tes te mu nhal, a ma te -
ri a li da de e a au to ria re la ti vas ao cri -
me. Re pou san do o pro vi men to con de -

na tó rio em ele men tos exis ten tes nos
au tos e não ape nas na con fis são, afi -
gu ra-se per ti nen te a re gra se gun do a
qual ‘ne nhum ato se rá de cla ra do nu lo, 
se da nu li da de não re sul tar pre ju í zo
pa ra a acu sa ção ou pa ra a de fe sa’”
(HC n. 69.063-7, de São Pa u lo, Se -
gun da Tur ma, rel. Min. Mar co Au ré lio
— RT 685/401).

Tam bém da Su pre ma Cor te ex -
trai-se:

“Au sên cia de de fen sor no in ter -
ro ga tó rio ju di ci al não anu la o pro ces -
so, eis que o Có di go de Pro ces so Pe -
nal não re cla ma pre sen ça de de fe sa.
Pos si bi li da de de anu la ção de pen den -
te de de mons tra ção de pre ju í zo, ine -
xis ten te no ca so em exa me. Ordem
de ne ga da” (HC n. 67.609-0, de São
Pa u lo, Se gun da Tur ma, rel. Min. Fran -
cis co Re zek — RT 674/359).

Por opor tu no, ci ta-se a se guin -
te de ci são do Esta do de São Pa u lo:

“Inter ro ga tó rio ju di ci al — Fal ta
do com pa re ci men to do de fen sor —
Au sên cia de nu li da de.

“O Có di go de Pro ces so Pe nal
não obri ga a pre sen ça de de fen sor no
in ter ro ga tó rio don de ser ‘des ne ces sá -
ria a in ti ma ção da de fe sa’ pa ra a so le -
ni da de. Par ti ci pa rá do ato, que ren do,
se es pon ta ne a men te com pa re cer. E
ha ve rá fa zê-lo sem in ter fe rir no que se 
es ti ver a in da gar” (Rev. n. 283.604/3,
Qu ar ta Câ ma ra, rel. Ju iz Lu iz Ambra
— RT 729/556).

In ca su, re cla ma a de fe sa de
Izack e Val dir a não in ti ma ção pa ra o
in ter ro ga tó rio do co-réu Eli zeu. Ora,
se não é ne ces sá ria a in ti ma ção e a
pre sen ça de de fen sor na in qui ri ção do 
pró prio acu sa do, quem di rá em re la -
ção à do co-de nun ci a do. E não é de -
ma is lem brar que o ca u sí di co dos re -
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cor ren tes nas fa ses dos arts. 499 e
500 do Có di go de Pro ces so Pe nal na -
da ale gou so bre o as sun to, sen do por -
tan to des pi ci en do qual quer co men tá rio
a ma is a res pe i to de fe ri men to à am pla
de fe sa e da aven ta da nu li da de.

Impor tan te, ain da, des ta car
que a de fe sa in sur giu-se con tra re fe ri -
do in ter ro ga tó rio, ao ar gu men to de
que ser viu de ba se à con de na ção de
am bos.

Com efe i to, a con fis são da da
pe lo co-réu Eli zeu pres tou-se co mo
fun da men to do edi to re pres si vo pro la -
ta do con tra Val dir e Izack, con tu do
vê-se que a sen ten ça, além da alu di -
da pro va, am pa rou-se em mu i tos ou -
tros ele men tos pro ba tó ri os co mo mo ti -
va ção do de cre to, a exem plo: ex tra tos 
de li ga ções te le fô ni cas; pri são des tes
no lo cal do cri me; apre en são de ar ma
em po der de um dos ape lan tes; re co -
nhe ci men to pe la ví ti ma Ri car do, bem
co mo seu de po i men to; en tre ou tras.

Assim, in sub sis ten te a pre fa ci al 
ven ti la da, ra zão por que é re pe li da.

7 — Impõe-se exa mi nar tam -
bém o ví cio apon ta do ain da no re cur -
so de Izack e Val dir, con sis ten te na
fal ta de in ti ma ção do de fen sor per ti -
nen te ao adi ta men to apre sen ta do à
de nún cia.

Re fe ri da pe ça foi ofer ta da (fls.
395/399) e re ce bi da pe lo Ju í zo a quo,
no qual, di an te da no va de fi ni ção ju rí di -
ca da da, foi de sig na da da ta pa ra in ter -
ro gar os réus en vol vi dos, qua is se jam,
Eli zeu, Jo sué e Ivan (des pa cho de fl.
423). Nes sa au diên cia, vis lum bra-se a
pre sen ça do de fen sor de Izack e Val -
dir, tan to que cons ta no ter mo a sua
as si na tu ra (fl. 474). E pe lo con sig na do 
nes se mes mo ter mo, vê-se que a alu -

di da de fe sa te ve ciên cia da exis tên cia
do adi ta men to.

A pe ça com ple men tar da pro e -
mi al acu sa tó ria não se re fe riu aos
ape lan tes, mas sim aos acu sa dos já
apon ta dos, e, a te or do dis pos to no
art. 563 do Có di go de Pro ces so Pe nal, 
con subs tan ci a do no prin cí pio do pre -
ju í zo, não me re ce am pa ro a pre ten são 
de de cla ra ção da nu li da de por ofen sa
à am pla de fe sa, ain da ma is quan do os 
re cor ren tes ple i te i am pe lo re co nhe ci -
men to de nu li da de re fe ren te a co-
réus, eis que o adi ta men to não in clu iu
condutas res pe i tan tes a eles.

Já de ci diu o Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça:

“Nu li da de pro ces su al. Pre ju í zo
pa ra a de fe sa. Arts. 563 e 566 do Có -
di go de Pro ces so Pe nal. Sem a pro va
da ocor rên cia de pre ju í zo pa ra a acu -
sa ção ou pa ra a de fe sa, não se anu la
ne nhum ato pro ces su al ”  (RSTJ
17/172).

Não exis tiu qual quer pre ju í zo e, 
se não bas tas se, re pi sa-se, nas eta -
pas des cri tas nos arts. 499 e 500 do
Esta tu to Pro ces su al Pe nal, ne nhu ma
li nha so bre o re cla ma do foi de di ca da,
ra zão pe la qual ino por tu na e in con sis -
ten te a ar gu men ta ção le van ta da ago -
ra, em grau de re cur so.

Nes se pas so, afas ta-se, de pla -
no, a apon ta da pre li mi nar ar ti cu la da
no re cur so de fen si vo de Izack e Val -
dir, não me re cen do, as sim, ma i o res
di gres sões.

8 — Ple i te ou ain da a mes ma
de fe sa a nu li da de do re co nhe ci men to
fe i to pe la ví ti ma Ri car do Jo sé dos
San tos Scott, na de le ga cia de po lí cia,
am pa ran do-se no fa to de que fo ra re a -
li za do sem obe diên cia ao prin cí pio
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cons ti tu ci o nal e pro ces su al do con tra -
di tó rio.

É pa ten te que o va lor do re co -
nhe ci men to de acu sa do fe i to ain da na 
fa se in qui si to ri al é re la ti vo, mor men te
quan do não ra ti fi ca do em Ju í zo. Po -
rém, na es pé cie, ad qui riu fun da men tal 
im por tân cia, por quan to a im pos si bi li -
da de de re co nhe ci men to pe ran te a
au to ri da de ju di ciá ria de veu-se pe lo
mo ti vo de ter si do a ví ti ma in qui ri da
por car ta pre ca tó ria, no Esta do de
São Pa u lo, e o re co nhe ci men to ex tra -
ju di ci al en con tra res pal do em ou tros
ele men tos de pro va.

Ensi na Ju lio Fab bri ni Mi ra be te,
a res pe i to:

“Co mo a con fis são e a pro va tes -
te mu nhal ex tra ju di ci a is, o re co nhe ci -
men to de pes soa efe tu a do no in qué ri to
po li ci al tem um va lor re du zi do, e não
ab so lu to, co mo pro va. Pa ra pre ser var a 
cre di bi li da de do re co nhe ci men to ex tra -
ju di ci al é que se de vem ob ser var as for -
ma li da des e mo dos pro ce di men ta is do
ar ti go 226. Obe de ci das es tas e ha ven -
do re co nhe ci men to se gu ro pe la ví ti ma
ou tes te mu nhos, po de ela ser pro va su -
fi ci en te pa ra a con de na ção, con for me
ju ris pru dên cia. Não sen do obe de ci -
das as for ma li da des le ga is, o re co -
nhe ci men to, mes mo as sim, não per de 
to do o seu va lor, va len do co mo ele -
men to de con vic ção do jul ga dor, de
acor do com os prin cí pi os ace i tos em
nos sa le gis la ção so bre o li vre con ven- 
ci men to” (in Pro ces so Pe nal, 4ª ed.
rev. atu al., São Pa u lo: Sa ra i va, 1995,
pág. 305).

A ju ris pru dên cia não di ver ge,
ve ja-se:

“O va lor do re co nhe ci men to
pes so al de pen de, es sen ci al men te, do 
re co nhe ce dor e da cla re za com que

ele an tes ob ser vou e per ce beu o re co -
nhe ci do” (RT 704/352).

E ma is se guin do a mes ma
alhe ta:

“Re co nhe ci men to — Re a li za -
ção du ran te o in qué ri to po li ci al —
Impos si bi li da de de ra ti fi ca ção ple na
na ins tru ção — Va lor pro ban te —
Enten di men to:

“Uma co i sa é a re ne ga ção do
ato re cog ni ti vo po li ci al e ou tra, bem di -
ver sa, a im pos si bi li da de oca si o nal de
sua ra ti fi ca ção ple na. Nes ta úl ti ma hi -
pó te se, bas ta a ates ta ção de que o re -
co nhe ci men to foi le va do a ca bo re gu -
lar e se gu ra men te pa ra que se
atri bu am ao ato fo ros de pro va re le -
van te” (RJDTACrim 18/124).

Esta colen da Câ ma ra tam bém
já de ci diu, no que to ca ao re co nhe ci -
men to pes so al fe i to na fa se in di ciá ria:

“(...) Re co nhe ci men to do ape -
lan te — Ato re a li za do na fa se ad mi nis -
tra ti va — Obe diên cia ao dis pos to no
art. 226 do CPP — Irre gu la ri da des
ine xis ten tes ( . . . ) ”  (Ap. Cr im. n.
99.012339-1, da Ca pi tal, des te Re la -
tor, j. em 5/10/99).

In spe cie, observa-se que o Au- 
to foi realizado dentro dos ditames
legais exigidos, sendo que apresen-
tadas seis pessoas à vítima esta
reconheceu tanto Izack quanto Valdir
como autores do crime narrado pela
acusação, e isso depois de ter des-
crito ambos perante a autoridade poli-
cial.

Des sa for ma, não ha ven do
qual quer ir re gu la ri da de no ato, re cha -
ça-se a nu li da de ar güi da.

9 — Impen de, por ou tro la do,
re fu tar a nu li da de do pro ces so, ven ti -
la da nas con tra-ra zões apre sen ta das
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pe la de fe sa dos co-réus Már cio e
Con çu e la, as qua is ale gam que a de -
nún cia é inep ta, no to can te ao cri me
de ex tor são con su ma da, ha ja vis ta a
não des cri ção da co-au to ria.

O ví cio ven ti la do não se en con -
tra pre sen te.

Fri sa-se que se quer hou ve de -
nún cia de am bos no de li to su so men -
ci o na do. De idên ti ca for ma, quan do
do seu adi ta men to, não exis tiu in cur -
são dos co-réus no re fe ri do ilí ci to.
Além dis so, o Mi nis té rio Público em
ne nhum momento re que reu a con de -
na ção dos ape lan tes no cri me co me ti -
do con tra a ví ti ma Ri car do Jo sé dos
San tos Scott.

Por tan to, dis pen sá vel qual quer 
des cri ção da co-au to ria no de li to
apon ta do, eis que ne le não fo ram
Con çu e la e Már cio de nun ci a dos.

10 — Tam bém ao re ba ter o re -
cur so mi nis te ri al, a de fe sa dos acu sa -
dos aci ma mencionados aco i mou a
polícia de Bal neá rio Cam bo riú in com -
pe ten te pa ra atu ar no in qué ri to poli-
cial, ale gan do que os fa tos de sen ro la -
ram-se na co mar ca de Ti ju cas.

Ora, de pre en de-se do pro ces -
sa do que a des co ber ta da prá ti ca do
“gol pe do chu te” ve io à to na, por que
uma das su pos tas ví ti mas, Lu zia Go -
mes da Sil va Oli ve i ra, da ci da de de Vi -
ço sa, Mi nas Ge ra is, des con fi a da do
pos sí vel ilí ci to, en trou em con ta to com 
o po li ci al Ni co de mus Sil va, co mis sá rio 
de po lí cia e res pon sá vel pe lo ex pe di -
en te da De le ga cia de Po lí cia de Bal -
neá rio Cam bo riú, o qual, di an te da in -
for ma ção, to mou to das as pro vi dên ci as
ca bí ve is.

Após cons ta ta do que o cri me
se ria efe ti va do em Por to Be lo, na co -
mar ca de Ti ju cas, nes ta foi re gu lar -
men te aber to in qué ri to po li ci al.

Quanto aos atos praticados
pela polícia de Balneário Camboriú,
inicialmente, é de ter-se em conta que
“Não estão os policiais sujeitos a uma
atividade jurisdicional que os radicaria 
no lugar da sua lotação, porque
jurisdição que importe nulidade de ato
praticado por aquele que não a tem é
privativa do Poder Judiciário e diz
respeito à competência ratione loci”
(RT 542/315).

Co mo se vê, ne nhu ma ir re gu-
la ri da de hou ve por par te da po lí cia de
Bal neá rio Cam bo riú, por quan to, se-
gun do en si na men to de Ju lio Fab bri ni
Mi ra be te, in Pro ces so Pe nal, 4ª ed.,
São Pa u lo: Atlas, 1995, “tem-se en ten-
di do que, não exer cen do a Po lí cia ato
al gum de ju ris di ção, ine xis te ra zão pa -
ra fa lar-se em in com pe tên cia ra ti o ne
lo ci”, sen do vá li do até mes mo em ca -
sos de la vra tu ra de au to de pri são em
fla gran te por au to ri da de di ver sa da -
que la men ci o na da na lei (gri fou-se)
(pág. 374).

Sobre o mesmo tema, leciona
E. Magalhães Noronha, in Curso de
Direito Processual Pe nal, 21ª ed., São 
Paulo: Saraiva:

“Considerando isso é que o
Código permite a apresentação à au-
toridade mais próxima, o que nenhum
prejuízo acarreta, considerando-se
que, em regra, a que lavra o fla grante
é a policial, quando a competência
ratione loci não tem sentido, pois
como escreve Ranieri, o critério que
determina a competência pelo ter-
ritório funda-se na razão de fazer
julgar o crime pelo juiz do lugar onde
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ocorreu, na vantagem da colheita de
provas mais fácil, na mais exata
apreciação da personalidade do réu,
do ambiente em que foi realizado e
também no fim da prevenção geral”
(pág. 167).

A ju ris pru dên cia não di ver ge
des sa ori en ta ção, ve ja-se:

“Ha beas cor pus. Prisão em fla -
grante efetuada em uma comarca e
auto lavrado em outra, mas pela mes-
ma autoridade. Fato ocorrido próximo
à divisa dos municípios, fixando cir-
cunstâncias que efetivam a regu-
laridade do ato em prejuízo da norma
geral. Argüição de nulidade irrele-
vante para o caso. Ordem denegada”
(JC 62/231, rel. Des. Nauro Collaço).

Na mes ma es te  i  ra :  RT
535/393, 559/332, 562/297, 585/307,
649/268 e 376/332,  RJTJESP
100/502 e 104/504, JTACrimSP 56/81 
e 61/90 e RJDTACrim 4/188.

Nes se pas so, sen do re man so -
sas a dou tri na e a ju ris pru dên cia,
quan to à ma té ria, ne nhu ma ir re gu la ri -
da de su ce deu-se no ato re a li za do pe -
la po lí cia, mo ti vo pe lo qual não me re -
ce qual quer re le vân cia.

11 — Argu men tou, ain da, em
con tra-ra zões a de fe sa de Már cio e
Con çu e la que o in qué ri to po li ci al que
deu azo à de nún cia e ao pro ces so cri -
me em ques tão é nu lo, con tu do ra zão
não lhe as sis te.

As in ves ti ga ções trans cor re ram 
den tro da nor ma li da de, eis que re que -
ri das di ver sas di li gên ci as e co lhe i ta de 
da dos pa ra fins de es cla re ci men tos,
tu do re a li za do nos ter mos le ga is.

Aliás, mes mo que ti ves se ocor -
ri do qual quer ir re gu la ri da de no pro ce -
di men to in ves ti ga tó rio, des ta ca-se

que, con for me se gu ra ori en ta ção dou -
tri ná ria e ju ris pru den ci al, as fa lhas
por ven tu ra ocor ren tes no in qué ri to po -
li ci al não se trans mi tem à ação pe nal. 

Jo sé Fre de ri co Mar ques le ci o -
na:

“O inquérito, como instrumento
da denúncia, não está sujeito a formas 
indeclináveis, tanto que, a não ser
para o interrogatório e para o auto de
prisão em fla grante, norma alguma
está traçada, pelo Código de Proces-
so Pe nal, no tocante ao assunto. Tudo 
o que vem disposto sobre as ativida-
des da autoridade policial, no texto do
Código, constitui uma série de precei-
tos ditados em razão da eficiência
investigatória da autoridade policial, e
não como procedimento ou mo dus
faciendi obrigatório. É con tra-senso,
por isso mesmo, falar em nulidade do
processo, por ser nulo o inquérito
policial, como já vimos num ha beas
cor pus impetrado ao Tri bu nal de São
Paulo, e por este acertadamente re-
pelido. O inquérito, como instrumento
da denúncia, nunca é nulo, não estan- 
do sujeito, assim, às sanções que o
Código prevê para os atos proces-
suais” (in Elementos de Direito Pro-
cessual Pe nal, Forense, vol. 1, pág.
159).

Des te egré gio Tri bu nal é a se -
guin te de ci são:

“Os even tu a is de fe i tos do in -
qué ri to po li ci al não im pe dem a de fla -
gra ção do pro ces so cri mi nal nem jus ti -
fi cam, igual men te, a sua nu li da de.
Co mo me ra pe ça in for má ti ca, bas ta
ape nas que, pa ra es se fim, o in qué ri to 
con te nha ele men tos in di ca ti vos do de -
li to” (JC 39/391 — Rel. Des. Ayres Ga -
ma).
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Ain da, acer ca da ma té ria, o já
ci ta do dou tri na dor Ju lio Fab bri ni Mi ra -
be te es cla re ce:

“O in qué ri to po li ci al, em sín te se, 
é me ro pro ce di men to in for ma ti vo e
não ato de ju ris di ção e, as sim, os ví-
ci os ne le aca so exis ten tes não afe tam 
a ação pe nal a que deu ori gem” (in
Có di go de Pro ces so Pe nal Interpre ta -
do, São Pa u lo: Atlas, 1994, pág. 37).

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
tra tan do de ví ci os do in qué ri to po li ci al, 
de ci diu:

“Inqué ri to po li ci al. Ví ci os for-
mais. Em se tra tan do de pe ça me ra -
men te in for ma ti va da de nún cia ou da
que i xa, os ví ci os for ma is que o in qué -
ri to po li ci al con te nha não se es ten dem 
ao pro ces so, de mo do a con ta mi -
ná-lo”.

Di an te de to do o ex pos to, não
há ma is na da a fa lar so bre o apon ta do 
pe la de fe sa de Con çu e la e Már cio,
tan gen te aos ale ga dos ví ci os no in -
qué ri to po li ci al.

12 — Con cer nen te ao mé ri to,
de iní cio, exa mi na-se a pre ten são mi -
nis te ri al de ver to dos os acu sa dos
tam bém con de na dos no cri me de ten -
ta ti va de ex tor são cir cuns tan ci a da pe -
lo con cur so de pes so as e em pre go de
ar ma, re fe ren te à ví ti ma Lu zia da Sil va 
Oli ve i ra.

O ilí ci to pre vis to no art. 158 do
Có di go Pe nal tra ta-se de cri me com -
ple xo, eis que tem co mo ob je to ju rí di -
co ime di a to a in vi o la bi li da de do bem
pa tri mo ni al e, em bo ra se ja de li to con -
tra o pa tri mô nio, pos sui co mo ob je to
se cun dá rio a li ber da de de lo co mo ção, 
ten do seu mo men to con su ma ti vo na
pri va ção des ta úl ti ma.

Há que se consignar ainda que
mis ter, para a caracterização da
infração, a existência do emprego de
ameaça, causadora de constrangi-
mento, intimidação ou temor à vítima, a 
fim de que esta faça ou deixe de fazer
algo. Sem a configuração do ato
coercitivo pode a ação do agente
traduzir-se em outro tipo pe nal ou em
nenhum ilícito, haja vista a ausência do 
início da execução. Portanto, impos-
sível admitir-se, no caso de extorsão, a 
forma tentada, quando o sujeito ativo
não chegou a empregar qualquer meio
de ameaça à vítima.

Ora, a “nos sa lei pe nal exi ge, pa -
ra a con fi gu ra ção da ten ta ti va, um co -
me ço de exe cu ção, mas não de fi niu o
que se ja co me ço de exe cu ção. Exe cu -
tar um cri me é, an tes e aci ma de tu do,
re a li zar con du ta tí pi ca. Co me çar a exe -
cu tar o cri me é co me çar a re a li zar con -
du ta tí pi ca. Cri me ten ta do é cri me co -
me ça do e ina ca ba do, é ti po trun ca do,
cor ta do. É a re a li za ção in com ple ta do ti -
po. É frag men to de cri me. Se cri me
con su ma do é a re a li za ção do ti po pe nal 
por in te i ro, a ten ta ti va, que é um pe da -
ço do cri me, não po de si tu ar-se fo ra
do ti po. Aliás, a ten ta ti va, que é uma
por ção do cri me, é cri me. E não se ad -
mi te cri me sem ti pi ci da de, se guin -
do-se daí que a ati vi da de in te gra do ra
da ten ta ti va há de ser ati vi da de tí pi ca.
Iní cio de exe cu ção, des sa ma ne i ra, há 
de ser iní cio de con du ta tí pi ca. Admi tir
que atos atí pi cos pos sam cor po ri fi car
ten ta ti va de cri me con duz, for ço sa -
men te, a meu avi so, à ace i ta ção de
cri me sem ti pi ci da de, pe lo me nos, em
sua for ma ten ta da. (...) Cu i da-se, sem
dú vi da, de cri té rio que re al men te aper -
ta o âm bi to de in ci dên cia da ten ta ti va,
mas me nos cer to não é que o do pla no 
do au tor en se ja o seu alar ga men to a
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li mi tes in to le rá ve is, com ofen sa ao
prin cí pio da le ga li da de. Mes mo a
com po si ção dos do is per mi te es sa
exa ge ra da am pli a ção da ór bi ta da
ten ta ti va, vi a bi li zan do o seu re co nhe -
ci men to em atos e em mo men tos an -
te ri o res ao prin cí pio da ação tí pi ca,
com vi o la ção do prin cí pio do nul lum
cri men si ne le ge. Pos si bi li ta, a meu
sen tir, a atu a ção do ar bí trio, re pre sen -
tan do sério pe ri go à li ber da de in di vi -
du al. Pre firo fi car com o cri té rio for -
mal-ob je ti vo” (Ju iz Fer nan des Ra mas
— JUTA CrimSP 71/67).

So bre o te ma im pen de trans -
cre ver a li ção de Ju lio Fab bri ni Mi ra -
be te, acer ca do ca mi nho a se per cor -
rer en tre a co gi ta ção, pre pa ra ção e
exe cu ção de con du ta tí pi ca:

“Na realização do crime há um
caminho, um itinerário a percorrer en -
tre o momento da idéia da sua
realização até aquele em que ocorre a 
consumação. A esse caminho dá-se o 
nome de iter criminis, que é composto
de uma fase interna (cogitação) e de
uma fase externa (atos preparatórios,
atos de execução e consumação).

“A cogitação não é punida, se-
gundo a lei: cogitationis poenan nemo
patitur (Ulpiano). Nem mesmo a cogi-
tação externada a terceiros levará a
qualquer punição, a não ser que cons- 
titua, de per si, um fato típico (...).

“Os atos pre pa ra tó ri os são ex -
ter nos ao agen te, que pas sa da co gi -
ta ção à ação ob je ti va, co mo a aqui si -
ção de uma ar ma pa ra a prá ti ca de um 
ho mi cí dio ou a de uma cha ve fal sa pa -
ra o de li to de fur to, o es tu do do lo cal
on de se quer pra ti car um rou bo etc.
Tam bém es ca pam, re gra ge ral, a apli -
ca ção da lei pe nal, ape sar da opi nião
dos po si ti vis tas que re cla ma vam a pu -

ni ção co mo me di da de pre ven ção cri -
mi nal (te o ria sub je ti va), uma vez que a 
lei exi ge o iní cio de exe cu ção (...).

“De qual quer for ma, ‘o ajus te, a
de ter mi na ção ou ins ti ga ção e o au xí -
lio, sal vo dis po si ção ex pres sa em con -
trá rio, não são pu ní ve is, se o cri me
não che ga, pe lo me nos, a ser ten ta do’ 
(art. 31).

“Atos de exe cu ção (ou atos
exe cu tó ri os) são os di ri gi dos di re ta -
men te à prá ti ca do cri me, ‘quan do o
au tor se põe em re la ção ime di a ta com
a ação tí pi ca’. A dis tin ção en tre atos
pre pa ra tó ri os — usu al men te im pu nes
— e atos de ten ta ti va — ob ser vam
Zaf fa ro ni e Pi e ran gel li — é um dos
pro ble mas ma is ár du os da dog má ti ca
e, se gu ra men te, o ma is di fí cil da ten -
ta ti va. Vá ri os cri té ri os são pro pos tos
pa ra a di fe ren ci a ção, con si de ran do-se 
co mo atos pre pa ra tó ri os os atos dis -
tan tes da con su ma ção e atos de exe -
cu ção co mo os pró xi mos des ta (...).

“O Código Brasileiro adotou a
teoria objetiva (for mal) e exige que o
autor tenha realizado de maneira
efetiva uma parte da própria conduta
típica, penetrando, assim, no ‘núcleo
do tipo’, ao dispor no art. 14, que o
crime se diz tentado ‘quando, iniciada
a execução, não se consuma por
circunstâncias alheias a vontade do
agente’ (...)” (in Man ual de Direito Pe -
nal, 8ª ed., São Paulo: At las, vol. 1,
págs. 149/150).

Magalhães Noronha leciona
que “o iter criminis se compõe das
seguintes etapas: cogitação, atos pre- 
paratórios, atos executórios e consu-
mação (...) Alega, ainda, que a opinião 
que hoje predomina funda-se em dois
critérios: um do ataque ao bem
jurídico tutelado; o outro o do início da
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realização do tipo; um é de natureza
ma te rial e o outro for mal. Acrescenta
que o critério ma te rial funda-se no
perigo corrido pelo bem jurídico
tutelado. Se o ato não representar
esse perigo, não será de execução (in
Direito Pe nal, 12ª ed., 1975, vol. I,
págs. 118/120)” (do corpo do acórdão
da Apelação Crim i nal n. 118.579-7, do 
TACrimMG, rel. Juiz Caio de Cas tro).

Se guin do es se en ten di men to
He le no Cláu dio Fra go so le ci o nou:

“A dis tin ção en tre atos pre pa ra -
tó ri os e atos de exe cu ção cons ti tui di -
fí cil pro ble ma, ten do si do for mu la das
a pro pó si to di ver sas te o ri as.

“Ten do em vis ta o sis te ma de
nos sa lei, pre va le ce a dou tri na um cri -
té rio ob je ti vo de dis tin ção, sen do ir re -
le van te, em prin cí pio, o pla no de li tu o -
so do agen te. Ma te ri al men te cons ti tui
ato de exe cu ção aque le que ini cia o
ata que ao bem ju rí di co tu te la do; for -
mal men te, tal ato dis tin gue-se pe lo
iní cio de re a li za ção da ação tí pi ca pre -
vis ta pe la lei. Ato pre pa ra tó rio é o que
pos si bi li ta, mas não cons ti tui, ain da, a
exe cu ção.

“Não basta, portanto, a reve-
lação do propósito de cometer o crime 
nem a prática de atos inequívocos
dirigidos à ação incriminada, que
ainda não correspondam a seu início”
(in Lições de Direito Pe nal, 13ª ed.,
pág. 241).

Consoante a jurisprudência
pátria, “ato executivo (ou de tentativa)
é o que ataca efetiva ou imedia-
tamente o bem jurídico. Ato prepara-
tório é o que possibilita, mas não é
ainda, sob o prisma objetivo, o ataque
ao bem jurídico. A mera cogitatio não
basta para configurar o conatus” (RT
605/287).

É tam bém da ju ris pru dên cia:

“O cri me é ten ta do quan do se
ini ci am atos de exe cu ção, os qua is
não são co ro a dos de êxi to, por cir -
cuns tân ci as alhe i as às von ta des dos
agen tes. Ve ri fi ca-se que, ao aco lher a
afir ma ção da ten ta ti va, há ne ces si da -
de de iní cio da exe cu ção. Antes des se 
iní cio, ou tros atos são pra ti ca dos e
são con si de ra dos pre pa ra tó ri os não
pu ní ve is. O agen te que não ul tra pas -
sa os li mi tes dos atos pre pa ra tó ri os,
não in gres san do no ter ri tó rio dos atos
ini ci a is de exe cu ção, não é al can ça do
por nos sa le gis la ção pe nal, a não ser
em ca sos ex cep ci o na is, que a pró pria
nor ma pre vê. Em su ma, não pra ti ca
ne nhu ma in fra ção pe nal” (JUTACrim
99/326).

Portanto, diante do decidido
pelo Juízo a quo, bem como da irre-
signação min is te rial, há que se inferir
se realmente as condutas narradas na 
peça inicial acusatória caracteri-
zaram, nos termos do art. 14, inciso II,
do Código Repressivo, que segue o
critério exclusivamente objetivo para a 
aferição da tentativa, início de execu-
ção do delito descrito no art. 158, § 1º,
do Estatuto Pe nal.

E efe ti va men te a con du ta des -
cri ta na exor di al acu sa tó ria na da ma is
é do que a pre pa ra ção dos agen tes
pa ra a exe cu ção do cri me que se quer
se ini ci ou.

Na ver da de, tan to a acu sa ção
quan to a pro va con ti da no pro ces sa do 
re ve lam que pes so as in de ter mi na das
te le fo na ram pa ra a ví ti ma Lu zia da Sil -
va Oli ve i ra, a fim de apli car-lhe o fa -
mo so “gol pe do chu te”. Então, em
con ta to com a em pre sa “Ca lu Infor má -
ti ca”, si tu a da na ci da de de Vi ço sa, Mi -
nas Ge ra is, apre sen ta ram-se co mo
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sen do os Drs. Mo a cir e Car los, da Re -
ce i ta Fe de ral de Por to Be lo, ofe re cen -
do apa re lhos de in for má ti ca, ao ar gu -
men to de que ti nham pre ço bom, com
re la ção ao mer ca do, ha ja vis ta a pro -
ve niên cia (na vio aci den ta do). Com bi -
na ram a tran sa ção co mer ci al que se -
ria efe tu a da no dia 16/6/99, sen do
acer ta do que Lu zia de ve ria tra zer o di -
nhe i ro pa ra o pa ga men to, ajus tan do
tam bém a sua iden ti fi ca ção pe lo ve í -
cu lo que con du zi ria. Des con fi a da de
que tu do não pas sa va de um gol pe,
Lu zia en trou em con ta to com a po lí -
cia, ten do, en tão, acor da do que ela
não vi ria e que uma agen te po li ci al
pas sar-se-ia por aque la, com o in tu i to
de fla grar os gol pis tas. Assim se pro -
ce deu, to da via os po li ci a is, ao che ga -
rem no lu gar ajus ta do, de pron to vi ram 
Izack, Val dir e Ivan em um bar pró xi -
mo, quan do, ao re vis tar o pri me i ro, lo -
gra ram en con trar uma ar ma de fo go,
sen do que o se gun do apon tou pa ra
Con çu e la e Már cio que ali per to es ta -
vam, ale gan do que eles tam bém iri am 
per pe trar o de li to, que não ocor reu di -
an te da in ter fe rên cia po li ci al.

Co mo vis to, re al men te o cri me
não foi per pe tra do gra ças à ação da
ope ran te for ça po li ci al, en tre tan to não
se po de aco i mar de iní cio de exe cu -
ção as con du tas nar ra das na ves ti bu -
lar. Tan to des sa pe ça quan to do elen -
co pro ba tó rio, que é unís so no nes se
sen ti do, de no ta-se que os acu sa dos
não che ga ram a pra ti car qual quer ato
de exe cu ção. Não se tem qual quer in -
for ma ção de que a ví ti ma ti ves se si do
ame a ça pa ra vir até es te Esta do e
con cre ti zar o ne gó cio. Dos se us de-
poimentos res tou bem cla ro que sim -
ples men te foi-lhe ofe re ci da a re fe ri da
mer ca do ria, na da ma is. Em ne nhum
mo men to re la tou que hou ve qual quer

cons tran gi men to pa ra a efe ti va ção da
tran sa ção; le i am-se, na ín te gra, su as
de cla ra ções:

“Que re cor da-se que no dia 10
de ju nho de 1999, re ce beu vá ri os te le -
fo ne mas de du as pes so as sen do que
uma de las se iden ti fi ca va co mo Dr.
Mo a cir e o ou tro, Dr. Car los; que ofe -
re ce ram à de po en te pro du tos de in for -
má ti ca pe lo pre ço de vin te e cin co mil
dó la res, em di nhe i ro; as du as pes so as 
dis se ram à de po en te que tra ta va-se
de mer ca do ria vin da em na vio que ha -
via se aci den ta do e por is so o pre ço
era ba i xo; os ho mens dis se ram à de -
po en te que a quan tia de ve ria ser pa ga 
em di nhe i ro e que eles não ace i ta ri am
che que nem pa ga men to atra vés de
agên cia ban cá ria; a de po en te com bi -
nou com os do is ho mens que iria en -
con trá-los na ci da de de Cam bo riú no
dia 16 de ju nho de 1999, quan do en -
tão efe tu a ria a tran sa ção; a de po en te
des con fi ou da su pos ta tran sa ção e
en trou em con ta to com a de le ga cia de
Cam bo riú for ne cen do as in for ma ções
ao po li ci al Ni co de mus que en tão fa -
zen do-se pas sar pe la de po en te, efe -
tu ou a pri são dos me li an tes; pos te ri or -
men te fi cou sa ben do, atra vés do
de le ga do, que qua tro pes so as fo ram
pre sas; que con fir ma in te i ra men te as
de cla ra ções pres ta das na fa se poli-
cial, às fls. 100/101” (em Ju í zo, fl.
591).

O re la ta do pe la su pos ta ví ti ma
e na de nún cia de mons tram que os
atos dos réus, até en tão, fo ram ape -
nas pre pa ra tó ri os, ou se ja, uma for ma
de atraí-la pa ra o li to ral ca ta ri nen se, a
fim de, pos te ri or men te, cons tran gê-la
a en tre gar cer ta quan tia em dinheiro.
Contudo, con so an te os de po i men tos
pres ta dos pe los pró pri os po li ci a is que
di li gen ci a ram no ca so, tal con du ta
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nem de lon ge che gou a acon te cer, o
que, aí sim, po de ria di zer-se, se ria o
iní cio da exe cu ção do cri me de ex tor -
são, co mo tam bém ocor re ria se nos
te le fo ne mas tro ca dos en tre Lu zia e os 
me li an tes ti ves sem es tes a ame a ça do 
sob qual quer for ma, o que, po rém,
não acon te ceu.

O po li ci al Ni co de mus de i xou
bem cla ro no con tra di tó rio que “não
che gou a ser exi gi do di nhe i ro da su -
pos ta ví ti ma” (fl. 657).

Res sal ta-se, os en ten di men tos
ju ris pru den ci a is co la ci o na dos (um de -
les des te Re la tor) pe lo no bre Mi nis té -
rio Pú bli co nas ra zões re cur sa is não
se pres tam à hi pó te se em ques tão,
uma vez que se re por tam à ten ta ti va
de ex tor são em que o agen te, “após
em pre gar cons tran gi men to à vi ti ma,
atra vés de exi gên cia, com pos si bi li da -
des de ca u sar-lhe te mor ou in ti mi da -
ção”, não lo grou ob ter a van ta gem ilí -
ci ta. Da mes ma for ma, a re fe rên cia
fe i ta à Sú mu la 96 do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral e pre ce den te do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça.

Co mo se de mons trou não se
deu iní cio à con du ta dos ver bos des -
cri tos no art. 158 do Có di go Pe nal:
“Cons tran ger al guém, me di an te vi o -
lên cia ou gra ve ame a ça, e com in tu i to
de ob ter pa ra si ou pa ra ou trem in de vi -
da men te van ta gem eco nô mi ca, a fa -
zer, to le rar que se fa ça ou de i xar de
fa zer al gu ma co i sa”.

É cer to, co mo aven tou o Órgão
Mi nis te ri al que, pa ra a ti pi fi ca ção do
ilí ci to, não se faz im pres cin dí vel a pre -
sen ça da ví ti ma no lo cal. Com ra zão
tam bém quan do diz que os acu sa dos
só não ob ti ve ram êxi to, em ra zão da
pre pa ra ção po li ci al e es per te za da su -
pos ta ví ti ma que a aci o nou. Não se ol -

vi da, de ou tra ban da, que os réus es -
ta vam pron tos pa ra o co me ti men to do
de li to, is to é, fi ze ram li ga ções a Lu zia,
ofe re cen do-lhe o pro du to, mar can do
en con tro pa ra a en tre ga do di nhe i ro, e 
que se es ta es ti ves se pre sen te o cri -
me ocor re ria. Mas daí, a afir mar que a
sim ples ne go ci a ção, sem qual quer
cons tran gi men to ou ame a ça, ca rac -
te ri zou atos exe cu tó ri os, es tar-se-ia
ne gan do a vi gên cia do or de na men to
pe nal bra si le i ro, o qual, co mo já ex -
pos to na dou tri na e na ju ris pru dên cia,
am pa ra-se na te o ria ob je ti va pa ra fins
da con fi gu ra ção da ten ta ti va, ou se ja,
a ne ces si da de de que o agen te pra ti -
que par tes do ti po, mes mo que for mal, 
o que na es pé cie não se ope rou.

Por tan to, a ab sol vi ção do de li to 
de ex tor são na for ma ten ta da era me -
di da que se im pu nha, ra zão pe la qual
não me re ce pro vi men to, nes se pon to,
o re cur so mi nis te ri al. 

13 — O ór gão acu sa dor pleite -
ou, ain da, em seu re cur so, a con de na -
ção do acu sa do Jo sué, no cri me de
ex tor são con su ma da e no de qua dri -
lha, ao ar gu men to de que exis te pro va 
ma is que su fi ci en te de que ele foi um
dos au to res dos de li tos, po rém, da
aná li se con ti da nos au tos, res tam sé ri as
dú vi das no to can te a sua cul pa bi li da -
de per ti nen te à efe ti va per pe tra ção
dos cri mes em ques tão, por quan to a
pro va mos tra-se anê mi ca nes se sen ti -
do.

A ví ti ma Ri car do re gis trou bo le -
tim de ocor rên cia, no qual de cla rou
que, ao che gar no lo cal com bi na do
pa ra o ne gó cio, foi in ter cep ta da por
do is ve í cu los, um pre to e ou tro ver me -
lho, sen do que le va ram o di nhe i ro e
man ti ve ram-na em ca ti ve i ro, den tro de 
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seu pró prio au to mó vel até, apro xi ma -
da men te, 13h30min (fl. 58).

Qu an do in qui ri do na De le ga cia
de Po lí cia, Ri car do Jo sé dos San tos
Scott nar rou de ta lha da men te o ocor ri -
do, des de a tran sa ção fe i ta pe lo te le -
fo ne até a sua che ga da aqui nes te
Esta do, sa li en tan do que um dos me li -
an tes aden trou no seu car ro co mo se
fos se o mo to ris ta da pes soa que o
con tac tou pa ra a ven da, e que an da -
ram cer ca de 500 me tros, quan do no -
tou que atrás vi nham um au to mó vel
de cor pre ta e ou tro ver me lha, sen do
que “am bos ve í cu los ‘em pa re lha ram’
com o do de cla ran te”, no tan do que
“os ocu pan tes de ta is ve í cu los, apon -
ta vam re vól ve res em di re ção ao de -
cla ran te; que nes se mo men to o ra paz
que es ta va com o de cla ran te, man dou 
que pa ras se o car ro e des ces se; que
no tou que es se ra paz que es ta va em
sua com pa nhia tam bém es ta va ar ma -
do; que man da vam que o de cla ran te
pas sas se pa ra o ban co de trás de seu
ve í cu lo, pas san do pa ra o in te ri or do
car ro ma is do is ele men tos que es ta -
vam no ve í cu lo de cor pre ta; que an -
da ram em fren te por ma is cer ca de
qui nhen tos me tros, ten do si do o ve í -
cu lo do de cla ran te con du zi do por um
dos ele men tos que es ta va no ve í cu lo
pre to”, o qual re co nhe ceu co mo sen -
do o co-réu Val dir, sen do que dis se -
ram que sa bi am do ne gó cio e in da ga -
ram so bre o d i  nhe i  ro ,  que o
“de cla ran te fa lou que os R$ 26.000,00 
(vin te e se is mil re a is) es ta vam no por -
ta-ma las de seu ve í cu lo; que apa nha -
ram o di nhe i ro, ten do um dos ele men -
tos de i xa do o ve í cu lo de pos se da
quan tia, no tan do o de cla ran te de que
ele em bar cou nou tro ve í cu lo e to mou
o sen ti do con trá rio ao que es ta vam;
que o de cla ran te foi le va do por um

dos ele men tos, um ti po po la co, for te,
apa ren tan do ter cer ca de uns 35 anos, 
com uma ci ca triz no su per cí lio di re i to
e que ti nha ore lha di re i ta gros sa, ti po
de lu ta dor, usa va bi go de com ca va -
nha que ra lo”. Nes se mes mo de po i -
men to, con tou a ví ti ma que “um de se -
us co le gas, via ce lu lar, di ri giu-se a ele
cha man do-o de Jo sué e dis se a Jo sué 
que ‘a ca sa ti nha ca í do’ e que Con çu e -
la ha via si do pre sa e que era pa ra ele
ir em bo ra lo go; que, em se gui da, man -
dou que o de cla ran te des ces se do
car ro e, que per ma ne ces se ali por uns 
cin co mi nu tos e de po is fos se em bo ra”. 
Assim, na mes ma opor tu ni da de, dis se 
que lhe foi apre sen ta da uma fo to, sen -
do que, sem dar qual quer cer te za, re -
co nhe ceu Jo sué co mo a pes soa que o 
man te ve no in te ri or do au to mó vel e
que aten deu ao te le fo ne ma fa lan -
do-lhe so bre a Con çu e la (fls. 59/61).

Por ou tro vér ti ce, ou vi da, pe la
car ta pre ca tó ria, em São Pa u lo, a ví ti -
ma Ri car do nar rou os fa tos com a
mes ma ri que za de de ta lhes, es cla re -
cen do que a “pes soa que per ma ne ceu 
no car ro re ce beu um te le fo ne ma di -
zen do pa ra que ‘se man das se’ e pro -
nun ci an do o no me Con çu e la; o de po -
en te pô de ou vir a con ver sa por que o
vo lu me do ce lu lar es ta va al to”, acres -
cen tan do que “quan do o ce lu lar to cou, 
a pes soa do ou tro la do cha mou o
aten den te de Jo sué; o de po en te, já na 
De le ga cia no dia se guin te, ou viu no -
va men te es se no me, lem bran do-se do 
ocor ri do do dia an te ri or; o de po en te
afir ma com cer te za que o no me ou vi -
do foi Jo sué” (fls. 685 e ver so).

To da via, nes sa mes ma oca -
sião, fo ram en vi a das fo tos de Jo sué
pe la car ta pre ca tó ria, sen do que a ví ti -
ma dis se que não era da mes ma pes -
soa que a man te ve sob ame a ça, afir -

APELAÇÕES CRIMINAIS JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL

446 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



man do que a fo to apre sen ta da na
de le ga cia pa re cia ser de uma pes soa
ma is ma gra, des ta can do que era em
pre to e bran co de uma re vis ta e que
es ta va mu i to ru im.

Jo sué foi ou vi do na fa se ad mi -
nis tra ti va, ne gan do que co nhe ces se
os de ma is acu sa dos ou a prá ti ca de
qual quer de li to, sen do que ale gou es -
tar de plan tão até o pe río do da ma nhã 
do dia dos fa tos, e que de po is foi pa ra
Blu me nau com Yhon e Jú lio, e que
pro va vel men te a ví ti ma o re co nhe ceu
por es tar mu i to ner vo sa (fl. 104). Em
Ju í zo con ti nu ou ne gan do a au to ria do
de li to, re a fir man do que es ta va em
Blu me nau com Jú lio e Yhon, che gan -
do em ca sa ma is ou me nos às
12h30min, e que fi cou sa ben do que a
ví ti ma o re co nhe ceu por uma fo to da
re vis ta “Mo men to Po li ci al” (fl. 332).

Yhon e Jú lio, tam bém po li ci a is,
con fir ma ram que Jo sué foi até Blu me -
nau (fls. 264 a 267, 796, 1.173/1.174 e 
1.175/1.176) e, efe ti va men te, dos do -
cu men tos acos ta dos, vê-se que o po -
li ci al Jo sué es ta va de plan tão.

Seu so bri nho, ao pres tar de po i -
men to no con tra di tó rio, dis se que Jo -
sué, no dia dos fa tos, che gou em ca sa 
de po is de me io-dia, pa ra o ani ver sá rio 
da sua es po sa Ro sa ne (fl. 754). A
mes ma afir ma ção fez a tes te mu nha
Fran cis co Alflen (fl. 755), bem co mo
Ma ria Du ar te Alflen (fl. 756) e Nel son
Albi no (fl. 994). 

Ora, há tes te mu nhas afir man do 
que Jo sué che gou em ca sa por vol ta
do me io-dia e que es te ve em Blu me -
nau no pe río do da ma nhã. A ví ti ma,
num pri me i ro mo men to, sem dar cer -
te za, re co nhe ceu-o “por fo to gra fia” e,
em Ju í zo, dis se não se tra tar da pes -
soa que a man te ve no in te ri or do ve í -

cu lo. Então, o que se tem so bre es te
réu são ape nas in dí ci os in cer tos e não 
su fi ci en tes pa ra se con clu ir pe la sua
par ti ci pa ção no de li to de ex tor são
con su ma da.

A pró pria ju ris pru dên cia e dou -
tri na ates tam ser te me rá ri os os re co -
nhe ci men tos fe i tos por me io de fo to -
gra fi as, as qua is, por ve zes, re tra tam
fi si o no mia to tal men te di fe ren te da ver -
da de i ra pes soa e iso la da men te não
têm for te va lor pro ba tó rio, po dem e
de vem ser vir pa ra cor ro bo rar os de -
ma is ele men tos que ve nham a ser
pro du zi dos du ran te a ins tru ção cri mi -
nal (RT 677/422), mas não co mo no
ca so em tes ti lha, em que não há qual -
quer ele men to for te de que Jo sué era
a pes soa que lhe man te ve no in te ri or
do ve í cu lo.

Assim, no que tan ge ao re co -
nhe ci men to fo to grá fi co, não se ol vi da
da sua va li da de quan do am pa ra do em 
ou tra pro va que se ja se gu ra, ca so
con trá rio é en ten di men to ju ris pru den -
ci al que:

“Insu fi ci en te a res pon sa bi li za -
ção pe nal do acu sa do, sim ples re co -
nhe ci men to fo to grá fi co efe ti va do na
po lí cia, má xi me quan do não con fir ma -
do ju di ci al men te. Impõe-se a ab sol vi -
ção, eis que o pró prio re co nhe ci men to 
le gal pre vis to no art. 226 do CPP,
quan do exis ten te, cons ti tui pro va de
va lor me ra men te re la ti vo” (Tri bu nal de 
São Pa u lo, Ap. Crim. n. 58.105, de
São Pa u lo).

Des te Tri bu nal de Jus ti ça, co -
lhe-se no mes mo di a pa são:

“Re vi são cri mi nal. Re co nhe ci -
men to fo to grá fi co. Pre ca ri e da de. Con -
de na ção. Inob ser vân cia das nor mas
es ta tu í das no ar ti go 226 do Có di go de
Pro ces so Pe nal. Au sên cia de ou tros
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ele men tos pro ban tes. Absol vi ção de -
cre ta da.

“É sa bi do que o ve lho cos tu me
de se re co nhe cer um in di ví duo pe lo
sim ples con fron to de fo to gra fi as exi bi -
das à ví ti ma, cons ti tui mé to do su ma -
men te em pí ri co, que tem pro pi ci a do
os ma is la men tá ve is en ga nos e ati ra -
do, mu i tas ve zes, ao cár ce re, pes so as 
que ma is tar de se ve io a re co nhe cer
com ple ta men te ino cen tes” (Ap. Crim.
n. 1.890, de Cri ci ú ma, rel. Des. Ayres
Ga ma, JC 54/488).

Do cor po do acór dão des ta -
ca-se:

“O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
de ci diu que: ‘o re co nhe ci men to fo to -
grá fi co é me io vá li do de pro va, que
de ve, co mo to dos os de ma is, so frer o
exa me crí ti co do ma gis tra do. Re co -
nhe ci men to con fir ma do por pro vas di -
re tas e cir cuns tan ci a is, po de le gi ti mar
o con ven ci men to do ju iz pa ra con de -
nar o in di ci a do’ (RTJ 93/571) (...)”.

Esta Câ ma ra, aliás, já de ci diu:

“Ape la ção cri mi nal. De li to de
rou bo em co-au to ria. Re co nhe ci men -
to fo to grá fi co. Pre ca ri e da de. Co-réu
que se apre sen ta va com o ros to co -
ber to. Impos si bi li da de de se efe tu ar
um re co nhe ci men to com cer te za.
Absol vi ção man ti da pe la dú vi da.

“O re co nhe ci men to fo to grá fi co
é me io pre cá rio de pro va, e so men te
po de con du zir à con de na ção quan do
pre sen tes ou tras pro vas con cre tas
acer ca da au to ria de li ti va.

“Ha ven do dú vi das quan to à au -
to ria de li ti va, a ab sol vi ção se im põe.
Em se de de di re i to pe nal, in dí ci os,
ain da que ve e men tes, não são su fi ci -
en tes pa ra a con de na ção, que exi ge

cer te za” (Ap. Crim. n. 28.290, de Tu -
ba rão, des te Re la tor, j. em 16/9/94).

Por tan to, o re co nhe ci men to in -
di re to, fe i to por me io de exa me de ál -
bum de fo to gra fi as de de lin qüen tes
exi bi dos pe la po lí cia às ví ti mas, por si
só, não au to ri za a la vra tu ra de de ci -
são con de na tó ria.

Josué,  como os demais
denunciados, foi absolvido do delito
de extorsão tentada, haja vista sequer 
ter-se iniciado a execução do referido
delito. Sua conduta ou participação
não mereceu qualquer análise. Do
mesmo modo, quanto ao crime de
extorsão consumada há fortes dúvi-
das quanto a sua participação, pois,
incertamente, reconhecido por foto-
grafia pela vítima, na polícia, em Juízo, 
o ofendido afirmou não ser ele a pes-
soa que lhe manteve no in te rior de seu 
veículo.

Ago ra, quan to ao cri me de qua -
dri lha, ele foi des ven da do pe lo co-réu
Eli zeu, o qual nar rou a con du ta de ca -
da de nun ci a do, en tre tan to, es te afir -
mou, em Ju í zo, ve e men te men te que
“Jo sué não par ti ci pa va des ses en con -
tros” (fl. 379).

Jo sué, por sua vez, sem pre que 
foi in qui ri do, ne gou pe remp to ri a men te 
qual quer en vol vi men to na qua dri lha.

Não se ol vi da que in dí ci os se -
gu ros ser vem pa ra a pro la ção de de -
cre to con de na tó rio, po rém sem qual -
quer pro va con clu si va pro du zi da no
con tra di tó rio, e pre sen tes con tra-in dí -
ci os, co mo no ca so em te la, im pos sí -
vel, di an te da fra gi li da de e com ba se
em ila ções e presunções, chegar-se à
pro la ção de edi to re pres si vo con tra o
acu sa do.
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Embo ra exis tam for tes in di ca ti -
vos de que o ape la do fos se um dos
au to res dos cri mes, is to, por si só, não 
bas ta, no ca so, à pro la ção do de cre to
con de na tó rio, eis que não “po de ha -
ver con de na ção sem pro va ple na do
cri me e de sua au to ria. Indí ci os, ain da
que ve e men tes, de sa u to ri zam-na”
(RT 181/89), ra zão pe la qual, com fun -
da men to no art. 386, in ci so VI, do Có -
di go de Pro ces so Pe nal, de via mes mo 
ser ab sol vi do dos de li tos de ex tor são
con su ma da e de qua dri lha ar ma da,
con so an te vem re i te ra da men te de ci -
din do a me lhor ju ris pru dên cia, le ia-se:

“Processual pe nal — Prova —
Furto qualificado — Falta de prova da
participação do réu no delito — Cha-
mamento de adolescente que, por si
só, não basta para a condenação —
Princípio do in dubio pro reo — Absol-
vição decretada — Precedentes juris-
prudenciais.

“Não bas ta a cha ma da do co-
réu. A con de na ção exi ge que ela ve -
nha ali cer ça da em in dí ci os e cir cuns -
tân ci as con ver gen tes e con vin cen tes
a res pe i to da par ti ci pa ção.

“A con de na ção exi ge pro va
con vin cen te ca paz de ge rar cer te za,
não bas tan do me ra pro ba bi li da de”
(Ap. Crim. n. 00.009648-2, de Fra i bur -
go, rel. Des. Ama ral e Sil va, j. em
13/6/2000). 

Se guin do es sa mes ma alhe ta,
co la ci o na-se jul ga do tam bém des te
So da lí cio:

“Rou bo qua li fi ca do. Pro va in su -
fi ci en te pa ra ali cer çar o de cre to con -
de na tó rio. Absol vi ção.

“Tan to na dou tri na quan to na
ju ris pru dên cia, é pa cí fi co o en ten di -
men to de que a sen ten ça con de na tó -
ria cri mi nal so men te po de vir fun da da

em pro vas que con du zam a uma cer -
te za. Até mes mo a al ta pro ba bi li da de
ser vi rá co mo fun da men to ab so lu tó rio,
po is te ría mos tão-só um ju í zo de in -
cer te za que na da ma is re pre sen ta que 
não a dú vi da quan to à re a li da de.

“Re cur so des pro vi do” (Ap.
Crim. n. 99.022193-8, de Jo in vil le, rel.
Des.  Fran c is  co Bor  ges,  j .  em
20/6/2000).

Traz-se, ain da, à co la ção, a se -
guin te de ci são:

“Cri me con tra o pa tri mô nio —
Fur to sim ples — Pro va — Impu ta ções
de du zi das no in qué ri to, não re pe ti das
em Ju í zo — Fun ção do in qué ri to po li -
ci al — Absol vi ção — Re cur so mi nis te -
ri al não pro vi do.

“Não se ad mi te a con de na ção
de al guém sem pro va, mes mo que fra -
ca, co lhi da du ran te a ins tru ção cri mi -
nal, on de se cum prem as ga ran ti as da
am pla de fe sa e do con tra di tó rio.

“Se há re fe rên cia à prá ti ca de
con du tas que ti pi fi cam o cri me ape nas 
no in qué ri to, sem re pe ti ção em Ju í zo,
on de não se pro du ziu qual quer pro va
de ação de li ti va, a ab sol vi ção é o ca -
mi nho que se im põe” (Ap. Crim. n.
99.022683-2, de Cha pe có, rel. Des.
Ni l  ton Ma ce do Ma cha do,  j .  em
29/2/2000).

E a dou tri na não dis cre pa:

“A sen ten ça con de na tó ria cri mi -
nal so men te po de vir fun da da em pro -
vas que con du zam a uma cer te za. Até 
mes mo a al ta pro ba bi li da de ser vi rá
co mo fun da men to ab so lu tó rio, po is te -
ría mos tão-só um ju í zo de in cer te za
que na da ma is re pre sen ta que não a
dú vi da quan to à re a li da de.
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“No te-se, co mo fi cou men ci o -
na do li nhas atrás, que a cer te za exi gi -
da é a cer te za mo ral e não a cer te za
ab so lu ta. A sen ten ça con de na tó ria
cri mi nal de ve ser ‘mo ral men te cer ta’ e
não ‘ab so lu ta men te cer ta’, o que não
se ria pos sí vel.

“(...) Co mo dis se Nel son Hun -
gria, a dú vi da é si nô ni mo de au sên cia
de pro va. E fi na li za Pan na im: ‘Se há
dú vi da, é por que a pro va não es tá fe i -
ta’.

“Concluindo: a condenação
crim i nal somente pode surgir diante
de uma certeza quanto à existência
do fato punível, da autoria e da
culpabilidade do acusado. Uma prova
deficiente, incompleta ou contradi-
tória, gera a dúvida e com ela a obri-
gatoriedade da absolvição, pois milita
em fa vor do acionado crim i nalmente
uma presunção relativa de inocência”
(Adalberto José Q. T. de Camargo
Aranha, in Da Prova no Processo Pe -
nal, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1994,
págs. 64/5).

A so lu ção, por tan to, do ca so,
co mo fun da men ta do na sen ten ça,
não po dia ser ou tra se não a ab sol vi -
ção, po is não é pos sí vel fun dar edi to
re pres si vo em pro va que não con du za 
à cer te za, co mo afir ma va He le no
Cláu dio Fra go so, acres cen tan do: “es -
te é um dos prin cí pi os ba si la res do
pro ces so pe nal em to dos os pa í ses
de mo crá ti cos (...) A con de na ção exi -
ge a cer te za e não bas ta, se quer, a al -
ta pro ba bi li da de, que é ape nas um ju í -
zo de in cer te za de nos sa men te em
tor no à exis tên cia de cer ta re a li da de.
Que a al ta pro ba bi li da de não bas ta, é
o que en si na Wal ter Stree, em sua no -
tá vel mo no gra fia In du bio pro reo,
1962, 19 (Ei  ne noch so gros se

Wahrsche in lich ke it ge nügt nicht)” (Ju -
ris pru dên cia Cri mi nal, 3ª ed., vol. 2,
pág. 806, n. 446).

E em que pe sem os ar gu men -
tos do Mi nis té rio Pú bli co a quo e o en -
ten di men to ex pos to pe la dou ta Pro cu -
ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, em bo ra não
te nha o acu sa do se gu ra men te com -
pro va do o seu áli bi, igual men te não
res tou se gu ra men te de mons tra do que 
ele foi au tor dos cri mes em tes ti lha.

Assim, não havendo elementos 
certos que permitam vislumbrar a
participação do apelado nos crimes
que lhe foram imputados, a aplicação
do princípio in dubio pro reo era medi-
da que se impunha, devendo, assim,
ser mantida a sua absolvição.

Por fim, sa li en ta-se que a de fe -
sa des te acu sa do, nas con tra-ra zões
ao re cur so mi nis te ri al, as sim se ma ni -
fes tou:

“No que con cer ne ao cri me de
por te ile gal de ar mas, no qual foi o
mes mo con de na do, es ta de fe sa bus -
ca a re for ma da sen ten ça por não con -
cor dar com a im pu ta ção for mu la da” (fl. 
1.558).

Po rém, não hou ve apre sen ta -
ção de qual quer re cur so tem pes ti vo
por par te do réu ou de seu de fen sor,
ra zão pe la qual não há o que se ana li -
sar no to can te àque le de li to.

14 — Sem ra zão tam bém o ór -
gão mi nis te ri al, quan do pre ten de ver o 
acu sa do Eli zeu con de na do ao cri me
de ex tor são con su ma da, eis que a
pro va car re a da no pro ces sa do não é
se gu ra de que ele, co mo os de ma is
réus, fez par te da per pe tra ção cri mi -
no sa.
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Na pri me i ra vez que foi in ter ro -
ga do, Eli zeu ne gou a au to ria do de li to, 
ale gan do que era ami go de Ivan, ten -
do tro ca do te le fo ne mas, re la ção que
tam bém era man ti da en tre su as mu -
lhe res (fl. 237). Ivan, da mes ma for -
ma, re ve lou ter com ele um bom re la -
ci o na men to (fls. 243 e 244). Po rém,
nu ma se gun da opor tu ni da de, a seu
pe di do, foi no va men te in qui ri do, ten do 
nar ra do a prá ti ca de li tu o sa no tocante
à qua dri lha, mas não quan to à ex tor -
são em apre ço, le ia-se:

“que o te le fo ne 967-6162 foi
ad qui ri do pe lo de po en te, no iní cio da
ex pan são do pla no de te le fo nia ce lu -
lar; que o n. an te ri or do te le fo ne era
9730399; que faz três me ses que foi
tro ca do pa ra 967-6162; que o de po en -
te usou o te le fo ne até re ce ber um te le -
fo ne con ven ci o nal, ma is ou me nos do -
is anos atrás; que de lá pa ra cá o
te le fo ne sem pre fi cou na pos se do de -
nun ci a do Ivan Pa che co, que era bem
re la ci o na do com o de po en te; que a
con ta te le fô ni ca vi nha no en de re ço do 
de po en te; que o de po en te en tão en -
tre ga va a con ta pa ra Ivan, pa ra pa ga -
men to; que na re fe ri da con ta ain da
era de bi ta do va lo res de vi dos pa ra TV
por as si na tu ra, Sky e Jor nal de San ta
Ca ta ri na; que o jor nal ia di re to pa ra a
ca sa de Ivan; que a te le vi são es ta va
ins ta la da na ca sa de Ivan tam bém;
que o de po en te iden ti fi ca va a con ta
pe lo n. cons tan te no en ve lo pe; que o
de po en te é pro pri e tá rio de um bar e
nes se es ta be le ci men to Ivan se re u nia
com pes so as (...) que co men ta vam o
no me de Val dir, Con çu e la, um fi lho da 
Con çu e la, que di zem ser um ca ra for -
te, gor do (...) que na ma nhã dos fa tos, 
Val dir, Ro gé rio e Ivan es ti ve ram no
bar do de po en te; que o de po en te es -
cu tou Ivan fa lar pa ra os do is ter ga nho 

na que la ma nhã cin co mil re a is; que
com o ce lu lar Ro gé rio e Val dir fi ze ram
e re ce be ram vá ri as li ga ções; que de -
ve ria ser por vol ta das 10h30min; que
fi ca ram por apro xi ma da men te me ia
ho ra; que pe di ram um bi fe que foi fe i to 
pe lo de po en te; que o de po en te não
lem bra o car ro em que es ta vam Val dir
e Ro gé rio; que o de po en te es cla re ce
que pri me i ro che ga ram Val dir e Ro gé -
rio e de po is Ivan; que os do is sa í ram
an tes e em se gui da sa iu do lo cal Ivan
(...) que an tes de sa í rem Val dir fa la va
ao ce lu lar ‘va mos lá pa ra o lo cal que o
pes so al es tá che gan do’; que o de po en -
te sa bia que as pes so as que com pa re -
ce ram em seu es ta be le ci men to da -
vam gol pes do ‘chu te’, mas não sa bia
co mo o mes mo fun ci o na va; que an te -
ri or men te es te gol pe foi da do por vá -
ri as ve zes; que de vez em quan do se
re u nia no es ta be le ci men to do de po en -
te pa ra es tes gol pes; que fa la ram que
no gol pe da ma nhã quem te ria tra zi do
a ví ti ma foi um tal de ‘Dr. Ro ber to’;
que o de po en te não sa be quem era a
ví ti ma; que tam bém fa la vam mu i to
num tal de ‘Dr. Flá vio’; que o de po en te 
es cla re ce que de to dos que eles tra -
tam eram cha ma dos de ‘dou tor’; que
Ivan in clu si ve mos trou pa ra o de po en -
te um ma ço de di nhe i ro com no tas do -
bra das; que às ve zes quan do se re u -
ni am no bar do de po en te, Ivan e os
ou tros fa la vam ‘ho je deu cer to’, en tão
de mons tra vam mu i to con ten ta men to
(...) que quan do se re u ni am no es ta -
be le ci men to do de po en te, o tal de Dr.
Flá vio e Dr. Ro ber to, fa la vam que
Con çu e la ti nha car te i ra de Pro mo to ra; 
que fa la vam que a mes ma era de Jo in -
vil le; que no mo men to da pri são do de -
po en te não acom pa nha va Ivan e os
de ma is; que quan do os gol pes da vam
cer to o de po en te sem pre ga nha va um

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 451

JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL APELAÇÕES CRIMINAIS



di nhe i ro a ma is na ho ra de co brar a
con ta; que nun ca ga nhou di nhe i ro pa -
ra fi car qui e to (...) que nin guém for çou 
o de po en te a dar es sas de cla ra ções o 
que faz de li vre e es pon tâ nea von ta de 
(...)” (fls. 379/380).

Na mes ma da ta, Eli zeu ha via
pres ta do o se guin te de po i men to, pe -
ran te a Cor re ge do ria-Ge ral da Po lí cia
Ci vil:

“Que o de cla ran te é es ta bele ci -
do no mu ni cí pio de Por to Be lo, já há
apro xi ma da men te 11 (on ze) anos,
sen do pro pri e tá rio de um bar lancho -
ne te; Que, por igual pe río do ale ga co -
nhe cer o po li ci al ci vil Ivan Pa che co;
Que, Ivan era fre qüen ta dor re gu lar de
seu es ta be le ci men to, usan do de pen-
dên cia re la ti va men te se pa ra da das
ins ta la ções prin ci pa is, pa ra pro mo ver
‘re u niões’; Que, ta is re u niões, além da 
pre sen ça de Ivan con ta vam com a
par ti ci pa ção de pes so as di ver sas, que 
po de re fe rir atra vés dos no mes ci ta-
dos nes sas oca siões; Que, o de cla-
ran te po de re cor dar-se da men ção
dos no mes ‘Dr. Ro gé rio, Dr. Va lé rio,
Dr. Lu iz, Sil vi no, Dr. Car los, Dr. Flá vio, 
Car li nho, Ro gé rio e Val dir’ (...) Que,
Val dir tra ta-se da pes soa en vol vi da no 
cri me de es te li o na to con su ma do na
da ta de 16 de ju nho do cor ren te ano
(1999); Que, há apro xi ma da men te um 
ano e se is me ses o de cla ran te ce deu
a Ivan um apa re lho e res pec ti va li nha
de te le fo nia ce lu lar, sem con tu do for -
ma li zar tal trans fe rên cia; Que, Ivan
qui ta va as fa tu ras te le fô ni cas, não se
pre o cu pan do o de cla ran te com ta is
des pe sas; Que, o apa re lho, em fun-
ci o na men to re gu lar foi de vol vi do ao
de cla ran te no cur so da se gun da quin -
ze na do mês pró xi mo pas sa do; Que, o 
de cla ran te tem co nhe ci men to que nas 
re u niões re fe ri das an teri or men te o

gru po en gen dra va ‘golpes’, tra çan do
es tra té gi as e atri bu in do fun ções aos
mem bros; Que o de claran te tem co -
nhe ci men to que a Ivan ca bia o qui -
nhão de 20% (vin te por cen to) so bre o
quan tum ob ti do na prá ti ca cri mi no sa;
Que, Ivan te ria di to ao de cla ran te que
es sas quan ti as eram ra te a das com os
po li ci a is plan to nis tas na oca sião da
prá ti ca cri mi no sa, po den do ci tar os
po li ci a is ci vis Je ru sa lém e Ai res; Que,
tal ‘ra te io’ so men te ocor ria quan do ha -
via ‘ber ro’, ou se ja quan do as ví ti mas
pro cu ra vam a ação po li ci al (...) Que, o
de cla ran te ad mi te que ao me nos em
qua tro opor tu ni da des re ce beu li ga-
ções te le fô ni cas da par te da in di ci a da
Con çu e la; Que, Ivan vi si ta va o de cla-
ran te qua se sem pre uti li zan do-se do
au to mó vel Che vro let Ka det de cor ver -
me lha, que sa be ser de sua pro pri e da -
de; Que, na da ta de 16 de ju nho do
cor ren te ano, por vol ta do me io dia, no 
es ta be le ci men to co merci al do de cla -
ran te, pô de pre sen ci ar Ivan ma nu se -
ar, con si de rá vel quan tia em mo e da
na ci o nal, que pos te ri ormen te sou be
apro xi mar-se de R$ 6.000,00 (se is mil
re a is); Que, pe lo que po de re cor dar,
tal gru po, con tan do com to dos os no -
mi na dos ou não, re u niu-se em seu es -
ta be le ci men to ao me nos em on ze
opor tu ni da des, a fim de pla ne ja rem
ações cri mi no sas nos mol des da ocor -
ri da na da ta de 16 de ju nho do cor ren -
te; Que, ta is pes so as par ti ci pan tes
dos ‘en con tros’, sem pre se apre sen ta -
vam bem ves ti das, sem pre se tra tan -
do res pe i to sa men te, re fe rin do-se uns
aos ou tros co mo ‘Dou tor’; Que, o de -
cla ran te in da ga do es pe ci fi ca men te
so bre o co nhe cimen to ou não de cri -
mes des ta mes ma es pé cie pra ti ca dos
pe lo gru po, po de re fe rir-se as se guin -
tes ati vi da des de li tu o sas: cri me de es -
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te li o na to, em que ob te ve-se a quan tia
apro xi ma da de R$ 50.000,00 (cin -
qüen ta mil re a is), em que atu a ram os
ele men tos co nhe ci dos por ‘Dr. Lu iz e
Dr. Pa u lo’, cir cuns tân cia em que o
qui nhão de Ivan foi re pas sa do em cé -
du las de R$ 100,00 (cem re a is), co -
men tan do es te po li ci al com o de cla -
ran te que o quan tum al can çou a ci fra
de R$ 9.800,00 (no ve mil e oi to cen tos
re a is) ou R$ 10.000,00 (dez mil re a is)
(...) alegan do por fim o de cla ran te ter
re cebi do de ‘Ro ber to’ so men te a
quan tia de R$ 300,00 (tre zen tos re a is) 
(...)” (gri fou-se) (fls. 465/467).

E por nova ocasião foi inter-
rogado declarando que “reafirma as
declarações prestadas às f ls .
379/380. Que consegue reconhecer
as pessoas que se reuniam junta-
mente com Ivan para ar tic u lar e
comemorar o sucesso dos golpes
praticados. Que entregou o telefone
celular à pessoa de Ivan, tendo este
se comprometido a pagar uma conta
de aproximadamente quinhentos
reais que estavam pendentes sobre a
linha; que Ivan ficou com o telefone
por aproximadamente dois anos só o
de- volvendo dois ou três dias após a
prisão de Valdir” (fl. 478).

Per ti nen te ao de po i men to do
acu sa do, vê-se que im pli ci ta men te
con fes sou a sua par ti ci pa ção so men -
te na qua dri lha, que ma is adi an te se rá 
ana li sa da, po rém, quan to à ex tor são
con su ma da, não se vis lum bra qual -
quer de ta lhe que de mons tre que ele
sou bes se cer te i ra men te da per pe tra -
ção de li tu o sa, po is se quer sa bia quem 
era a ví ti ma, on de con tra ela se ria in -
ves ti do, bem co mo qual se ria a tran -
sa ção. Nar rou de ta lhes de ou tros cri -
mes mas não do de li to des cri to na

exor di al acu sa tó ria co me ti do con tra a
ví ti ma Ri car do.

Ade ma is, não há nos au tos
qualquer in di ca ção de que ele te ve
par ti ci pa ção nes se cri me, e, di an te
das su as de cla ra ções, im pos sí vel
con de nar-se o acu sa do Eli zeu do cri -
me de ex tor são pra ti ca do con tra a re -
fe ri da ví ti ma, po is, em bo ra ti ves se co -
nhe ci men to de que os de ma is acu-
sados re u ni am-se pa ra co me ter de li -
tos, não há am pla com pro va ção de
que ele tam bém es ta va im bu í do na
prá ti ca da ex tor são. 

E em bo ra, ao re co nhe ci men to
da co-au to ria no cri me não se re cla ma 
a par ti ci pa ção efe ti va de ca da agen te
em ca da ato exe cu ti vo, po den do ha -
ver re par ti ção de ta re fas, res tam dú vi -
das de que ele co nhe cia o pro ce di -
men to ilí ci to que iria ser exe cu ta do,
fi can do des ca rac te ri za da a co-au to ria, 
po is ine xis te in di ca ti vo de que ele em -
pre gou qual quer ati vi da de pa ra a re a -
li za ção do even to cri mi no so, não po -
den do ser con si de ra do res pon sá vel
pe la sua prá ti ca, di an te da in cer te za
de que agiu com for ças con cor ren tes
que aden tra ram no âm bi to de sua
cons ciên cia e von ta de.

Ora, uma con de na ção não po -
de ser ba se a da em me ros in dí ci os ou
“no que pa re ce ser”; de ve fun da men -
tar-se em ele men tos se gu ros, con vin -
cen tes de que re al men te o su pos to
acu sa do é agen te do cri me que es tá
sob aná li se.

E, no caso, em que pese o fato
de o réu conviver com os demais
denunciados, nem por isso se pode
afirmar com convicção que estava
praticando o ilícito sub ju dice, eis que
todos os outros elementos probatórios 
convergem no sentido de prolatar-se a 
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sua absolvição, porquanto não restou
claramente comprovado e eviden-
ciado seu envolvimento com a extor-
são apontada, tornando duvidosa a
autoria do crime assestado ao acusa-
do.

Nesses casos, e por tudo isso,
é que o pro nun ci a mento do non liquet
se fazia necessário.

A ju ris pru dên cia de nos so Tri bu -
nal é unís so na nes se sen ti do, le ia-se:

“(...) No pro ces so cri mi nal, má -
xi me pa ra con de na ção, tu do de ve ser
cla ro co mo a luz, cer to co mo a evi dên -
cia, po si ti vo co mo qual quer ex pres são 
al gé bri ca. Con de na ção exi ge cer te za
ab so lu ta, fun da da em da dos ob je ti vos 
in dis cu tí ve is, de ca rá ter ge ral, que
evi den ci em o de li to e a au to ria, não
bas tan do a al ta pro ba bi li da de na
cons ciên cia do jul ga dor, sob pe na de
se trans for mar o prin cí pio do li vre con -
ven ci men to em ar bí trio” (Ap. Crim. n.
29.991, da Ca pi tal, rel. Des. Nil ton
Ma ce do Ma cha do, j. em 16/8/93).

E, tra tan do de ca sos bem as se -
me lha dos ao pre sen te, já se de ci diu
no co len do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral:

“Ante a inexistência ou insufi-
ciência dos elementos probatórios,
deve o juiz, como ordinário efeito con-
seqüencial, proferir o non liquet” (RTJ
143/160).

Ve ja-se tam bém:

“Ain da que pla u sí vel, em te se,
a ver são da da pe la acu sa ção aos fa -
tos, de ve pre va le cer a pre sun ção de
ino cên cia que mi li ta em fa vor do réu
quan do o es ta do não pro va, es tre me
de dú vi da, o fa to cri mi no so im pu ta do
na ação pe nal” (Ap. n. 126.465,
TACrim, rel. Ge ral do Fer ra ri).

Da li ção de He le no Cláu dio Fra -
go so, ci ta do por Ca mar go Ara nha
traz-se:

“Ne nhu ma pe na po de ser apli-
ca da sem a ma is com ple ta cer te za
dos fa tos. A pe na, dis ci pli nar ou cri mi -
nal, atin ge a dig ni da de, a hon ra e a
es ti ma da pes soa, fe rin do-a gra ve -
men te no pla no mo ral, além de re pre-
sen tar a per da de bens ou in te res ses
ma te ri a is” (in Da Pro va no Pro ces so
Pe nal, São Pa u lo: Sa ra i va, 1994, pág. 
67).

E com ple ta, com a en si nan ça
do ju ris ta Ale mão Eber hardt Schmidt:
“cons ti tui prin cí pio fun da men tal do
Pro ces so Pe nal de que o acu sa do so -
men te de ve ser con de na do quan do o
ju í zo, na for ma le gal, te nha es ta be le -
ci do os fa tos que fun da men tam a sua
au to ria e cul pa bi li da de, com com ple ta
cer te za. Se sub sis tir ain da ape nas a
me nor dú vi da, de ve o acu sa do ser ab -
sol vi do” (obra já ci ta da, pág. 64).

Assim, merece mantida a sen-
tença absolutória impugnada, pois
“ainda que plausível, em tese, a ver-
são dada pela acusação aos fatos,
deve prevalecer a presunção de ino-
cência que milita em fa vor do réu
quando o Estado não prova, estreme
de dúvida, o fato criminoso imputado
na ação pe nal” (Ap. n. 126.465, rel.
Geraldo Ferrari — apud Camargo
Aranha, obra já citada, pág. 67).

Portanto, não estando a culpa-
bilidade do apelado quan tum satis
demonstrada, não há como dar provi-
mento ao recurso min is te rial, para
condenar Elizeu pelo crime de extor-
são consumada praticada con tra a
vítima Ricardo.
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15 — Pug nou a de fe sa de Ivan
Pa che co a sua ab sol vi ção, com ba se
na ane mia probatória. Entretanto, a
mon ta gem do que bra-ca be ça con ti do
na pro va do fe i to, con sis ten te em qua -
tro vo lu mes, per mi tiu a con clu são de
que o ape lan te de fi ni ti va men te foi
co-au tor do de li to de ex tor são con su -
ma da, pe lo qual res tou con de na do,
não lhe as sis tin do, por is so, me lhor
sor te.

Num pri me i ro mo men to o réu
ne gou a au to ria de li ti va, afir man do
que não co nhe cia os acu sa dos Val dir
e Izack (fa se po li ci al, fls. 69 e 70). To -
da via, bas ta aten tar-se pa ra o res tan -
te da pro va co la ci o na da, pa ra se re ti -
rar qual quer dú vi da per ti nen te ao seu
en vol vi men to com os de nun ci a dos. 

O acusado Ivan (fl. 238), peran- 
te a autoridade ju di cial, negou nova-
mente a autoria delitiva, alegando que
naquele dia estava de folga e foi
chamado para atender a uma ocor-
rência no Shopping das Águas, ques-
tão elucidada, na fase policial, pelas
testemunhas Edsonir (fl. 87) e Mariane 
(fl. 89).

Po rém, cons ta no pro ces sa do o 
já ci ta do re in ter ro ga tó rio de Eli zeu, o
qual, sem ti tu be ar, de cla rou que ti nha
um te le fo ne ce lu lar (n. 9676162), que
re pas sou pa ra Ivan, seu ami go, pes -
soa que no seu bar re u nia-se com os
de ma is com par sas, ci tan do no mes de
en vol vi dos nos de li tos co mo Val dir,
Con çu e la e Már cio, e que no dia dos
fa tos Ivan e Val dir es ti ve ram no es ta -
be le ci men to, con tan do o pri me i ro que
ha via lu cra do R$ 5.000,00 (cin co mil
re a is), e que “in clu si ve mos trou pa ra o 
de po en te um ma ço de di nhe i ro com
no tas do bra das” na que la ma nhã,
acres cen tan do que em de ter mi na da

opor tu ni da de Val dir dis se ao ce lu lar
“va mos pa ra o lo cal que o pes so al es -
tá che gan do” (fls. 379 e 380). Este
mes mo réu, pe ran te a Cor re ge do -
ria-Ge ral da Po lí cia Ci vil, de i xou ex -
pres so que Ivan era o men tor dos cri -
mes con tra o pa tri mô nio (fls. 465/467).

Nes sa úl ti ma opor tu ni da de,
Ivan con ti nu ou ne gan do os fa tos (fls.
468/470) e, no seu re in ter ro ga tó rio,
afir mou só co nhe cer Eli zeu, men ci o -
nan do que es te foi for ça do a de por
con tra a sua pes soa (fl. 477), o qual,
to da via, ma is uma vez, con fir mou a
acu sa ção (fl. 478).

Não res tam dú vi das de que
Ivan foi vis to no mes mo lo cal em que
se en con tra vam Val dir e Izack, os
qua is pre ten di am pra ti car ma is um cri -
me, con so an te se in fe re dos tes te mu -
nhos po li ci a is de fls. 655/661, em Ju í -
zo. As tes te mu nhas ar ro la das pe la
de fe sa de Eli zeu re la ta ram que Ivan
fre qüen ta va a sua lan cho ne te (fa se ju -
di ci al, fls. 751 e 752).

Os testigos indicados pela defe- 
sa de Ivan nada puderam esclarecer a
respeito dos fatos (fls. 758 a 762); as
demais testemunhas serviram apenas
como abonatórias ( fls. 1.173/1.175).

A li ga ção en tre os de nun ci a dos
res tou lím pi da no fe i to. O ad vo ga do
dos co-réus Val dir e Izack, na Cor re -
ge do ria-Ge ral da Po lí cia Ci vil, co in ci -
den te men te de cla rou que foi cha ma do 
ur gen te na ca sa de um ex-po li ci al, on -
de se en con tra va Ivan; tam bém co in ci -
dên cia! (fls. 826/829).

Ape ga-se a de fe sa ao do cu -
men to acos ta do à fl. 331, ou se ja, ofí -
cio do De le ga do de Po lí cia re me ti do
ao Ju í zo, no qual cons ta que a ví ti ma
Ri car do não o re co nhe ceu co mo um
dos me li an tes, con tu do pres cin dí vel a
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pre sen ça do co-au tor pa ra ca rac te ri -
zar a sua par ti ci pa ção no de li to, mor -
men te no ca so do re cor ren te, o qual
foi apon ta do pe lo co-réu Eli zeu co mo
o men tor in te lec tu al das em pre i ta das
cri mi na is, pou co im por tan do tam bém
se o car ro com o qual foi per pe tra do o
de li to não lhe per ten cia.

Como se sabe, co-autor é quem
executa a ação ou omissão que
configura um delito juntamente com
outros elementos.

“Co-autoria ‘é a realização con- 
junta de um delito por várias pessoas
que colaboram consciente e volunta-
riamente’ (Muñoz Conde, ob. cit., pág. 
292). Cada co-autor é um autor e, por
isso, deve apresentar as caracterís-
ticas próprias de autor. Isto significa
que o co-autor é ‘aquele autor que
tem o domínio da realização do fato
conjuntamente com outro ou outros
autores, com os quais tem um plano
comum e uma distribuição de funções
na realização de mútuo acordo’ (Juan
Bustos Ramirez, ob. cit., pág. 331).
Destarte, embora as contribuições
dos co-autores para a concretização
do fato criminoso possam ma te rial-
mente variar, o resultado to tal deve
ser debitado a cada um” (Alberto Silva 
Franco et alii, in Código Pe nal e sua
Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais,
pág. 194).

E dos me lho res jul ga dos, ci -
ta-se:

“A co-au to ria não exi ge, ne ces -
sa ri a men te, a pre sen ça fí si ca do
agen te. Orga ni za do res e che fes nem
sem pre pre ci sam es tar pre sen tes em
de li tos pla ne ja dos. Há dis tri bu i ção de
ta re fa a ca da mem bro, de for ma que
to dos são con cor ren tes pa ra o mes mo 

fim: êxi to da em pre sa cri mi no sa”
(TACrimSP, RT 450/434).

Por fim, traz-se à colação artigo 
publicado in RT vol ume 761, Breves
anotações sobre o concurso de
pessoas, de autoria de André Luís
Callegari (Advogado Crim i nal, Pro fes -
sor de Direito Pe nal na Universidade
do Vale do Rio dos Sinos e na Escola
Su pe rior do Ministério Público do Rio
Grande do Sul, Doutorando em Direito 
Pe nal pela Universidade Autônoma de 
Ma drid), veja-se:

“Con si de ra au tor to dos os in ter -
ve ni en tes que tra zem uma con tri bu i -
ção ca u sal na re a li za ção do ti po, com
in de pen dên cia da im por tân cia que
cor res pon da a sua co la bo ra ção no
mar co da to ta li da de do su ces so. Co -
mo con se qüên cia, a ca u sa li da de
cons ti tui o úni co cri té rio de re le vân cia
ju rí di co-pe nal de um com por ta men to e 
o con ce i to de aces so ri e da de re sul ta
su pér fluo. Ao Ju iz, con fia-se o cas ti go
de ca da co o pe ra dor de acor do com a
in ten si da de de sua von ta de de li ti va e
a im por tân cia de sua con tri bu i ção ao
fa to” (pág. 455).

Con ti nu an do, as si na la:

“Mir Pu ig, ci tan do Jes check, ex -
pli ca as con se qüên ci as con cre tas da
te o ria do do mí nio do fa to: 1) sem pre é
au tor quem exe cu ta por sua pró pria
mão to dos os ele men tos do ti po; 2) é
au tor o co-au tor, que re a li za uma par -
te ne ces sá ria da exe cu ção do pla no
glo bal (do mí nio fun ci o nal do fa to),
mes mo que não se ja um ato tí pi co em
sen ti do es tri to, mas par ti ci pan do em
to do ca so da co mum re so lu ção de li ti -
va (...).

“Tam bém a co-au to ria ba se -
ia-se no do mí nio do fa to, mas, pos to
que em sua exe cu ção vá ri os in ter vêm, 
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o do mí nio do fa to tem que ser co mum. 
Ca da co-au tor do mi na o su ces so to tal
em união com ou tra ou ou tras pes-
soas. A co-au to ria con sis te as sim em
uma ‘di vi são de tra ba lho’, que é o que
che ga a fa zer pos sí vel o fa to, ou lhe
fa ci li ta, ou re duz no ta vel men te o seu
ris co. Re quer, no as pec to sub je ti vo,
que os in ter ve ni en tes vin cu lem-se en -
tre si me di an te uma re so lu ção co mum 
so bre o fa to, as su min do ca da qual,
den tro do pla no con jun to, uma ta re fa
par ci al, mas es sen ci al, que o apre -
sen ta co mo co-ti tu lar da res pon sa bi li -
da de pe la exe cu ção de to do o su ces -
so” (págs. 458/9).

E fi na li za:

“Pa ra que ocor ra o con cur so de 
pes so as é ne ces sá ria a con cor rên cia
de ma is de uma pes soa na exe cu ção
de uma in fra ção pe nal. Não necessa-
riamente to dos pra ti cam atos exe cu tó -
ri os do de li to, po is en quan to al guns
de sen vol vem a ação des cri ta do ver -
bo nu cle ar do ti po, ou tros re a li zam ati -
vi da des aces só ri as (atí pi cas ini ci al -
men te), con tri bu in do de ou tro mo do
pa ra o re sul ta do, mas res pon den do
pe lo fa to tí pi co em ra zão da nor ma de
ex ten são do con cur so” (pág. 468).

Des se mo do, ca em por ter ra os 
áli bis tra zi dos pe lo acu sa do, com o in -
tu i to de di zer que não per pe trou o de li -
to em ques tão.

Nes se sen ti do, apre sen ta-se a
me lhor ju ris pru dên cia, ve ja-se:

“Qu em in vo ca um áli bi, pa ra re -
cu sar a co-au to ria ou a par ti ci pa ção
em de li to, não o pro van do, faz des -
pon tar in dí cio de má jus ti fi ca ção, a ser 
uti li za do con tra o réu” (RJDTACrim
16/214).

É o en ten di men to des te Tri bu -
nal:

“É sa bi do que ao Mi nis té rio Pú -
bli co ca be o ônus da pro va da ma te ri a li -
da de do fa to e sua au to ria, en quan to
que ao acu sa do in cum be a pro va de fa -
tos ex tin ti vos ou im pe di ti vos da im pu ta -
ção. Assim, ca be ao acu sa do que fun -
da men ta a sua de fe sa em fa to sin gu lar 
e con trá rio ao que nor mal men te ocor -
re em cir cuns tân ci as se me lhan tes, o
ônus da pro va do ar gu men to” (Ap.
Crim. n. 18.628, de Po me ro de, rel.
Des. Tycho Bra he, in JC 42/396).

Ve ja-se da ju ris pru dên cia des ta 
co len da Câ ma ra a res pe i to da ne ga ti -
va de au to ria:

“Este li o na to na for ma fun da -
men tal — Con cur so de agen tes — Ne -
ga ti va de au to ria — Par ti ci pa ção do
ape lan te, na qua li da de de men tor in te -
lec tu al, com pro va da tan to pe lo de po i -
men to dos co-au to res, co mo pe la pro -
va tes te mu nhal e do cu men tal —
Co-au to ria de vi da men te evi den ci a da
— Cri me ti pi fi ca do — Absol vi ção pe la
dú vi da in viá vel — Con de na ção man ti -
da — Re cur so des pro vi do” (Ap. Crim.
n. 98.006192-0, de Ita jaí, des te Re la -
tor, j. em 22/9/98).

Ora, a de la ção do co-réu Eli zeu 
ali a da aos de ma is ele men tos pre sen -
tes no ca der no pro ces su al é su fi ci en -
te men te sa tis fa tó ria pa ra for mar um
ju í zo de con vic ção. Ade ma is, é ce di -
ço, tan to na dou tri na quan to na ju ris -
pru dên cia, que a de la ção ou a “cha -
ma da do co-réu” tem o mes mo pe so
das ou tras pro vas co lhi das des de que
não ins pi ra da por ra zões de ódio ou
vin gan ça.

O en ten di men to dou tri ná rio as -
sim se di re ci o na:

“O in ter ro ga tó rio do acu sa do
po de, tam bém, ter va lor pro ba tó rio em 
re la ção a ou tro per so na gem do cri me:
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se o acu sa, te mos ‘a cha ma da do
co-réu’".

E pros se gue:

“A clássica chamada do co-réu
implica a confissão da responsabilidade 
por parte de quem a faz. Por conse-
guinte, a primeira condição necessária
para que ela seja verdadeira, é que
verdadeira seja a confissão, a segunda
é que não seja inspirada em razões de
ódio e a terceira é que não mascare o
escopo oculto de atenuar a respon-
sabilidade própria. De um modo geral,
pode, portanto, afirmar-se que, quando
concorrem estas três condições, a
chamada do co-réu é um elemento
probatório de confiança” (Altavilla, in
Psicologia Judiciária, Coimbra, trad. de
Fernando Miranda, vol. 3, págs.
177/8).

Ju lio Fab bri ni Mi ra be te tam bém 
te ce al guns co men tá ri os acer ca da
de la ção:

“Na confissão pode ocorrer tam-
bém a delação, ou seja, na afirmativa
feita pelo acusado, ao ser interrogado
em Juízo ou na polícia, e pela qual,
além de confessar a autoria de um
fato criminoso, igualmente atribui a
um terceiro a participação como seu
comparsa. Trata-se de prova anô-
mala, admissível, sem qualquer previ-
são ou regulamentação le gal (...) Não
há dúvida, porém, que a delação é de
grande valor probatório, podendo
servir de suporte para a condenação,
principalmente quando harmoniosa e
coerente, encontrando apoio na prova 
circunstancial” (in Processo Pe nal, 4ª
ed., São Paulo: Saraiva, 1995, pág.
286).

A ju ris pru dên cia não di ver ge
des se en ten di men to:

“(...) Con cur so de agen tes.
Con ti nu i da de de li ti va. Pro va se gu ra
apon tan do o ape lan te co mo um dos
au to res. Con de na ção man ti da. Re cur -
so des pro vi do. A cha ma da do cúm pli -
ce de ve ser ace i ta des de que não ha ja 
ra zões de ini mi za de en tre o de po en te
e o in di ví duo a quem se re fe re” (Ap.
Crim. n. 27.369, de Tu ba rão, rel. Des.
Nil ton Ma ce do Ma cha do, publ. no
DJSC n. 8.623, de 16/11/92, pág. 11).

E ain da nes se sen ti do ci ta-se:

“(...) Con cur so de agen tes. Au -
to ria com pro va da.

“Ain da que ne ga da, é de ser
con si de ra da cer ta a au to ria quan do,
além de for tes in dí ci os, os de ma is
co-réus con fir mam a pre sen ça do re -
cor ren te nas ações de li tu o sas (...)”
(Ap. Crim. n. 28.879, de Bal neá rio
Cam bo riú, rel. Des. Jo sé Ro ber ge, j.
em 27/11/92).

E mais, seguindo a mesma orien- 
tação:

“Pro va — Con fis são de co-réu
— (...) Pa la vra co e ren te, har mo ni o sa
e apo i a da na pro va cir cuns tan ci al co -
lhi da nos au tos — Va li da de pro ba tó ria 
da de la  ção re co nhe c i  da”  (RT
660/330).

Por fim, do Esta do de São Pa u -
lo ex trai-se:

“Pro va — De la ção de co-réu —
Va li da de — A de la ção de co-réu,
quan do fe i ta sem o es co po li be ra tó rio
do de la tor, re co nhe cen do sua do se de 
cul pa bi li da de na ação de li tu o sa, é ele -
men to pro ba tó rio de ine quí vo ca va li -
da de na for mu la ção da con vic ção do
jul ga dor, em re la ção a con du ta do de -
la ta do” (RJDTACrim 18/77).
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Por der ra de i ro, quan to à ale ga -
da fra gi li da de das pro vas, co la ci o -
na-se:

“É ir re le van te a exis tên cia de
pou cas pro vas, pa ra que se ja o réu
con de na do, po is, na afe ri ção do con -
jun to pro ba tó rio, o que pre va le ce é a
ido ne i da de, se gu ran ça e har mo nia
pa ra se ti rar a con clu são e fir mar a
cer te za pa ra o de sa te da de man da,
sen do que a pro va não se me de pe lo
seu vo lu me, mas pe la sua qua li da de,
cla re za e se ri e da de, mes mo por que
to do mal fe i tor da so ci e da de sem pre
bus ca não de i xar pro vas, ou di fi cul tar
o co lh i  men to ( . . . ) ”  (RJDTACrim
16/138).

O egrégio Tri bu nal de Alçada
de Minas Gerais, em acórdão do Juiz
Fran cisco Brito, in RT 673/357, a res-
peito da prova assim se posicionou: 

“Pro va in di re ta. Li vre con ven-
ci men to do ju iz. É vá li do, de acor do
com o sis te ma ado ta do pe lo Có di go
de Pro ces so Pe nal, que o Ju iz for me
sua con vic ção atra vés de pro va in di -
re ta, ou se ja, a par tir de in dí ci os ve e -
men tes que in du zam àque le conven -
ci men to de ma ne i ra in du vi do sa (...) Já 
se de ci diu que ‘em ma té ria cri mi nal,
da do o sis te ma do li vre con ven ci men -
to que o Có di go ado ta, o va lor da pro -
va in di ciá ria mos tra-se em tu do igual
ao da pro va in di re ta’ (acór dão do
TJPR, in RT 261/342). Tam bém o Tri -
bu nal de Jus ti ça de nos so Esta do ma -
ni fes tou-se no sen ti do de que ‘po de o
ma gis tra do cal car seu ve re dic to em
in dí ci os e cir cuns tân ci as do fac tum
pro ban dum, se os mes mos são de tal
mon ta a ge rar con vic ção da ver da de’
(JMi ne i ra 71/160), bem co mo que ‘a
pro va in di re ta, in di ciá ria, cir cuns tan ci al,
po de rá ge rar a mes ma con vic ção que

a pro va di re ta’ (Mi nas Fo ren se 30/
135). ‘Na hi pó te se, a fal ta de tes te mu -
nhas ocula res não tem ne nhu ma in -
fluên cia no sen ti do de be ne fi ci ar o réu, 
por que há in dí ci os ve e men tes de que
só po de ter si do ele (...) So men te
quan do exis tem con tra-in dí ci os, tra -
zen do eles pro fundas e fun da das dú -
vi das quan to à in cri mi na ção é que não 
se po de con de nar; mas, no ca so, não
há con tra-in dí ci os (...)’ (RT 611/397)”.

Esta Cor te de Jus ti ça já as sen -
tou que “A su ces são de in dí ci os co e -
ren tes e con ca te na dos in di can do a
au to ria com uma do se de cer te za po -
de fun da men tar a con de na ção, ain da
ma is no sis te ma do li vre con ven ci -
men to do jul ga dor” (Ape la ção Cri mi nal 
n. 00.003230-1, de São Jo sé do Ce -
dro, rel. Des. Nil ton Ma ce do Ma cha do, 
j. em 18/4/2000).

So bre o te ma ci ta-se tam bém:

“Pe nal (...).

“Pro ces su al — Pro va — Prin cí -
pio do li vre con ven ci men to — Pre ce -
den tes ju ris pru den ci a is — Re cur so
des pro vi do.

“Re la ti va men te à aná li se e ava -
li a ção da pro va, nos so Di re i to ado tou
o prin cí pio do li vre con ven ci men to, ba -
se a do na fun da men ta ção, las tre a da
nos au tos do pro ces so.

“Ha ven do crí ti ca sã, ra ci o cí nio
ló gi co, em for ma de si lo gis mo, de -
mons tran do o ma gis tra do os mo ti vos
do con ven ci men to, é o que bas ta.

“Assim, po de o jul ga dor op tar
por de cla ra ções no in qué ri to, des de
que cor ro bo ra das por ele men tos pro -
du zi dos ao cri vo do con tra di tó rio (...)”
(Ap. Crim. n. 99.012837-7, de Ita jaí,
rel .  Des. Ama ral  e Si l  va, j .  em
29/2/2000).
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O con sec tá rio do li vre con ven -
ci men to ex sur ge de um en ca de a men -
to ló gi co, que tran qüi li za a cons ciên -
cia do jul ga dor, di an te dos ele men tos
cons tan tes no pro ces sa do.

Por oportuno, vale lembrar o
ensinamento de Nicola Framarino Dei
Malatesta, em sua festejada obra A
Lógica das Provas em Matér ia
Criminal, ao depois de dizer que pou-
cos acontecimentos ocorrem por nos-
sa visão direta, que “en tre uma coisa e
outra existem fios secretos invisíveis
aos olhos do corpo, mas ‘visíveis aos
do espírito, fios tênues que são o meio
providencial pelo qual o espírito chega
à conquista do ignoto; fios tênues,
percorrendo o espírito humano, partin-
do daquilo que conhece diretamente,
chegando ao que diretamente não
pôde perceber. É por estes caminhos
invisíveis aos olhos do corpo, que o
espírito humano, encontrando-se dian- 
te das causas, se dirige através do
pensamento, aos seus efeitos, e, es-
tando diante dos efeitos orienta-se à
reflexão das causas’” (citado no voto
da Apelação n. 1.043.783/6, in RT
744/602).

Assim, evi den te que o ape lan te 
de sem pe nhou pa pel fun da men tal na
em pre i ta da cri mi no sa de nun ci a da
quan do, mo ti va do pe la ob ten ção de
lu cro fá cil, pas sou a pla ne jar e or ga ni -
zar a prá ti ca de li ti va, uti li zan do-se de
se us co nhe ci men tos co mo po li ci al, o
que lhe pos si bi li tou, tem po ra ri a men te, 
se gu ran ça de qual quer sus pe i ção,
uma vez que po li ci al “é pa go pe lo
Esta do jus ta men te pa ra co i bir con du -
tas cri mi no sas e não de las par ti ci par
em po si ção de des ta que” (STJ — HC
n. 15.586, do Rio de Ja ne i ro, Sex ta
Tur ma, Min. Fer nan do Gon çal ves,
publ. no DJU de 16/4/2001, pág. 118).

Por tan to, cla ro res tou que o
ape lan te em tu do pac tu ou, ten do or -
ga ni za do o cri me que foi co me ti do me -
di an te gra ve ame a ça de em pre go de
ar ma de fo go, ca in do por ter ra to dos
os ar gu men tos tra zi dos pe la de fe sa
nas su as con tra-ra zões, mo ti vo por
que a sua con de na ção pe lo de li to des -
cri to no art. 158, § 1º, do Có di go Pe -
nal, era me di da que se im pu nha.

16 — De idên ti co mo do, não
me re ce pro vi men to o re cur so in ter -
pos to pe la de fe sa de Izack e Val dir,
pre ten den do as su as ab sol vi ções pe lo 
de li to de ex tor são con su ma da, eis que 
a pro va con ti da no fe i to é por de ma is
só li da a dar gua ri da à pre ten são fa vo -
rá vel.

Ini ci al men te, es cla re ce-se que
Izack foi fla gra do por tan do ar ma de fo -
go (ter mo de apre en são de fl. 16 e de -
po i men tos de fls. 17 a 23 e 652/ 661,
nas fa ses po li ci al e ju di ci al); com ele
foi tam bém apren di do um te le fo ne ce -
lu lar (9717503, fl. 44), sen do que com
a co-ré Con çu e la foi en con tra do bi lhe -
te no qual es ta va es cri to o res pec ti vo
nú me ro, ve ri fi can do-se tam bém que
Con çu e la fez-lhe di ver sas li ga ções
(fls. 147, 149/152 e 174/176).

Mas pri mor di al ao des lin de da
ques tão foi o re co nhe ci men to da pró -
pria ví ti ma Ri car do, pe ran te a au to ri da -
de po li ci al, a qual re la tou que, ao en -
con trar Izack, es te se apre sen tou
co mo o mo to ris ta da pes soa com quem 
ne go ci ou a tran sa ção, di zen do “que
iria le var o de cla ran te até o de pó si to
on de es ta va o ma te ri al a ser ven di do;
que tão lo go de i xa ram o shop ping, o
ra paz man dou que o de cla ran te aden -
tras se a uma via se cun dá ria, es tra da
de ter ra, que se gun do ele, era o tra je to
pa ra che gar até o lo cal on de es ta va a
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car ga”, quan do, en tão, ocor reu a con -
su ma ção de li ti va, ten do Izack de ter mi -
na do “que pa ras se o car ro e, des ces -
se; que no tou que es se ra paz que
es ta va em sua com pa nhia tam bém es -
ta va ar ma do”, sen do pos te ri or men te o
seu ve í cu lo con duzi do por Val dir, o
qual re co nhe ceu no mo men to que
pres tou o de po i men to, apa nhan do am -
bos o di nhe i ro que es ta va no por ta-ma -
las do au to mó vel, opor tu ni da de em
que res sal tou que re co nhe cia pes so al- 
men te tam bém o acu sa do Izack “co mo 
o ele men to que o apa nhou no shop -
ping e que usou de um re vól ver ca li bre
38” (fls. 59/61), con for me cons ta tam -
bém no au to de fl. 62.

Não fos sem es sas de cla ra ções 
de prin ci pal im por tân cia, há tam bém a 
de la ção do co-réu Eli zeu, o qual de -
mons trou que Val dir foi um dos au to -
res do cri me em ques tão (fls. 379/380
e 465/467).

Ao ser in ter ro ga do Izack ne gou
a au to ria de li ti va, bem co mo o por te da
re fe ri da ar ma, afir man do que so freu
agres sões fí si cas na de le ga cia de po lí -
cia (fls. 246 e 247). Eli zeu e Ivan ale ga -
ram não co nhe cê-lo (fls. 379/380 e
69/70, res pec ti va men te), sen do que as
tes te mu nhas ar ro la das pe la de fe sa na -
da pu de ram elu ci dar so bre os fa tos,
ser vin do, quan do mu i to, co mo abo na -
tó ri as (fls. 1.282/1.284).

Na fa se ju di ci al Val dir ne gou a
au to ria de li ti va ou que co nhe ces se os
de ma is acu sa dos (fl. 245). A tes te mu -
nha tra zi da pe la sua de fe sa na da es -
cla re ceu so bre os acon te ci men tos,
ver san do seu de po i men to ape nas em
abo no da sua con du ta (fl. 1.101v.).

Ora, os ar gu men tos de fen si vos 
aven ta dos pe los acu sa dos e pe la de -
fe sa, con sis ten tes na ne ga ti va de au -

to ria, bem co mo na ir re le vân cia que o
de ci sum con de na tó rio deu ao te or dos 
tes te mu nhos de fen si vos, ale gando,
ou tros sim, que a ví ti ma Ri car do não
com pro vou que fez o pa ga men to da
quan tia que se ria des ti na da ao ne gó -
cio, são to tal men te in con sisten tes. As
tes te mu nhas ar ro la das pe la de fe sa,
co mo já es po sa do, não re la ta ram
qual quer de ta lhe com o con dão de
mo di fi car a des cri ção fe i ta na exor di al
acu sa tó ria. E se a ví ti ma te ve ex tor -
qui do o di nhe i ro que trou xe pa ra a
tran sa ção, a prin cí pio le gal, im pos sí -
vel com pro var o alu di do pa gamen to, o 
qual não hou ve, uma vez que o di nhe i -
ro foi-lhe re ti ra do sob ame a ça (ex tor -
qui do). A sim ples ne ga ti va de au to ria
não tem o po der de ex clu ir a res pon sa -
bi li da de cri mi nal dos réus pe lo de li to em 
apre ço, esp eci al men te, no ca so em te -
la, em que o ofen di do nar rou em mi nú -
ci as to da a em pre i ta da do lo sa, ten do,
sem he sita ção, re co nhe ci do am bos
co mo os au to res do ilí ci to.

Ora, na da foi di to con tra a cre -
di bi li da de das pa la vras da ví ti ma, sen -
do sa bi do que as su as de cla ra ções
me re cem cré di to, sen do su ma men te
va li o sas quan do in ci dem so bre o pro -
ce der de des co nhe ci dos, em que o
úni co in te res se do le sa do é apon tar os 
ver da de i ros cul pa dos e nar rar-lhes a
atu a ção e não acu sar pes so as ino cen -
tes.

Acer ca da im por tân cia des sas
de cla ra ções, Antô nio Sca ran ce Fer -
nan des pon de ra:

“A oi ti va da ví ti ma não é im -
pres cin dí vel, mas de ve ela sem pre
que pos sí vel ser ou vi da.

“Interessa à justiça que preste
declarações. Suas palavras importam
muito, pois, de regra, tem ela conhe-
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cimento direto do fato e de seu agente. 
Pode, assim, influir decisiva- mente na
solução fi nal” (in O Papel da Vítima no
Processo Pe nal, São Paulo: Malheiros, 
1995, pág. 220).

Tam bém a res pe i to da cre di bi li -
da de das pa la vras da ví ti ma nos cri -
mes con tra o pa tri mô nio, ex trai-se:

“A vítima é sempre pessoa cate- 
gorizada a reconhecer o agente, pois
sofreu o traumatismo da ameaça ou
da violência, suportou o prejuízo e
não se propõe a acusar inocente,
senão procura contribuir — como
regra — para a realização do justo
concreto” (RT 739/626).

E sen do cer to que co me te o cri -
me de ex tor são quem “Pra ti ca ame a -
ça àque le que pre ten de so men te in cu -
tir me do ou te mor ao su je i to pas si vo;
já o que le va a mi ra obri gá-lo a pro ce -
di men to po si ti vo, con sis ten te na ob -
ten ção de van ta gem in de vi da, per pe -
tra o de li to de ex tor são, que ab sor ve,
com se us ele men tos in te gran tes, as
fi gu ras pe na is de ame a ça e de cons -
tran gi men to ile gal” (TASP — Ap.
Crim. n. 1.065.353/3, rel. Des. Car los
Bi a sot ti, j. em 30/10/97, AJURIS —
Ban co de Da dos Ju ris pru den ci a is da
Associação dos Ju í zes do RS), o que
exa ta men te res tou com pro va do no
ca so em tes ti lha, com re la ção aos
acu sa dos Izack e Val dir, afas ta-se o
ar gu men to da fra gi li da de de pro vas
pa ra em ba sar a con de na ção, mor -
men te por que as pa la vras da ví ti ma,
fir mes e se gu ras dan do con ta da prá ti -
ca de li tu o sa por par te dos ape lan tes,
re co nhe cen do-os pes so al men te, é
pro va ca bal dos se us en vol vi men tos
com os de ma is com par sas na prá ti ca
de li ti va con tra si em pre ga da.

As se ví ci as ale ga das pe la de fe -
sa de Izack em na da in flu en ci am na
con clu são do ca so, eis que ele sem -
pre ne gou a au to ria de li ti va.

Por es ses mo ti vos, é de man -
ter-se a con de na ção de am bos no re -
fe ri do cri me.

To da via, re que reu, ain da, a de -
fe sa, que fos sem ex clu í das as ano ta -
ções (col che te e pon to de in ter ro ga -
ção) fe i tas pe lo Sen ten ci an te no
quar to pa rá gra fo da pá gi na 1.242, re -
fe ren tes às ra zões fi na is, ale gan do tal
ati tu de an tié ti ca, ile gal, im per ti nen te e
par ci al.

Entre tan to, des ta ca-se que o
or de na men to pro ces su al pe nal na da
re gu la men ta a res pe i to do as sun to e
pe lo Có di go de Pro ces so Ci vil, o Ju iz,
de ofí cio, po de or de nar que se ex clua
de ter mi na das ex pres sões uti li za das
pe las par tes (art. 15).

Assim, não havendo norma que 
vede anotações por parte do Magis-
trado, não consistiu em ilegalidade
seu ato, a contrario sensu bem de -
monstra que dessa forma procedeu
para enfatizar seu estudo no presente
feito que é extremamente volumoso.

17 — Pre ten dem, ain da, os
co-réus Con çu e la, Már cio, Izack, Val -
dir, Ivan e Eli zeu des cons ti tu ir a de ci -
são que os con de nou no de li to de qua -
dri lha ar ma da.

Ana li san do-se cu i da do sa men te 
to dos os ele men tos con ti dos no pro -
ces sa do, che ga-se à con clu são de
que os ape lan tes fa zi am par te da qua -
dri lha ar ma da, de ven do por is so ser
man ti da a sen ten ça no to can te à con -
de na ção ao cri me dis pos to no art.
288, pa rá gra fo úni co, do Có di go Pe -
nal.
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Con so an te a dou tri na, acer ca
do de li to em te la:

“O nú cleo do ti po é as so ci ar-se,
que sig ni fi ca unir-se, ajun tar-se, re u -
nir-se. É ne ces sá ria a re u nião de ma is
de três pes so as, ca rac te ri zan do a qua -
dri lha ou ban do, ou se ja, exi ge-se, no
mí ni mo, qua tro pes so as. Enten de-se
por qua dri lha ou ban do a ‘re u nião es tá -
vel ou per ma nen te (que não sig ni fi ca
per pé tua), pa ra o fim de per pe tra ção
de uma in de ter mi na da sé rie de cri -
mes’ (Nel son Hun gria, Co men tá ri os
ao Có di go Pe nal, vol. IX, Rio, Fo ren -
se, 1959, pág. 177). A as so ci a ção tem 
co mo ob je ti vo a prá ti ca de cri mes,
ex clu í dos a con tra ven ção ou atos
imo ra is” (Lu iz Re gis Pra do, in Có di -
go Pe nal Ano ta do e Le gis la ção Com -
ple men tar, São Pa u lo: Re vis ta dos Tri -
bu na is, 1997, pág. 849).

Con ti nu an do na li ção, res sal ta
o au tor:

“A as so ci a ção de for ma es tá vel 
e per ma nen te, bem co mo o ob je ti vo
de pra ti car vá ri os cri mes, é o que di fe -
ren cia o cri me de qua dri lha ou ban do
da co-au to ria. A in ci dên cia da qua li fi -
ca do ra (pa rá gra fo úni co) não re quer
que to dos os in te gran tes da qua dri lha
es te jam ar ma dos (...)” (obra já ci ta da,
pág. 850).

No ca so, ao con trá rio do que
sus ten tam as de fe sas dos réus, pe la
per fe i ta ex pla na ção do ór gão mi nis te -
ri al e pe lo elen co pro ba tó rio, in fe re-se
que os de nun ci a dos, en tre ou tros in di -
ví du os, as so ci a ram-se pa ra o fim de
pra ti car ex tor sões à mão ar ma da,
den tre as qua is a que res ta ram aqui
con de na dos: con tra a ví ti ma Ri car do
Jo sé dos San tos Scott.

Impende ressaltar que a união
dos acusados revest iu-se da
qualidade de permanência, eis que há 
necessidade da “efetiva existência de
um con certo de vontades, de um liame 
psicológico, de uma ligação efetiva no
afã da prática de crimes pelos envol-
vidos”, para a tipificação do delito sub
examen, “e isso está devidamente
evidenciado” pelo elenco de provas
amealhado.

A or ga ni za ção cri mi no sa for ma -
da pe los acu sa dos ve io à to na, por -
que, co mo já ex pla na do, uma das pes -
so as que se ria a pró xi ma ví ti ma do
“gol pe”, des con fi a da, en trou em con -
ta to com a po lí cia que con se guiu de ter 
Val dir e Izack an tes que pra ti cas sem
qual quer ato exe cu tó rio. Na oca sião,
com eles fo ram apre en di dos apa re lho
ce lu lar e ar ma de fo go (ter mos de fls.
44, 54/46 e 16, res pec ti va men te) e no
mes mo lo cal en con tra va-se Ivan (fls.
69/70, 85 e 367/368). Na que la opor tu -
ni da de Val dir de cla rou aos po li ci a is
que Con çu e la e Már cio, que es ta vam
pró xi mos ao lo cal, tam bém iri am per -
pe trar o de li to (de po i men tos dos po li -
ci a is de fls. 17/23, 652 e 654/661).
Com a ré foi apre en di do um apa re lho
ce lu lar (9645708, fl. 45) e bi lhe te com
vá ri os nú me ros de te le fo nes, en tre
eles os que man ti nham con ta to com a
ví ti ma Ri car do (de po i men tos de fls.
59/61 e 652/661), o de Eli zeu, que
tam bém era uti li za do por Ivan e o de
Izack (ter mo de apre en são de fls.
54/56v.). Por ou tro la do, a ví ti ma Ri -
car do re co nhe ceu Izack e Val dir (fls.
59/61, 685 e ver so).

To dos ne ga ram que fa zi am
par te da qua dri lha, bem co mo a au to -
ria de qual quer de li to, po rém Eli zeu,
pro pri e tá rio de uma lan cho ne te, re la -
tou co mo tu do ocor ria: Ivan, seu co -
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nhe ci do e men tor in te lec tu al, re u -
nia-se no seu es ta be le ci men to com os 
de ma is me li an tes, on de tro ca vam te -
le fo ne mas e de po is de con cre ti za dos
os de li tos, pa ra lá iam fes te jar o su -
ces so, exi bin do-se e van glo ri an do-se
com o lu cro ile gal men te ob ti do com as 
em pre i ta das cri mi no sas, ve jam-se
par tes, que ain da não fo ram re fe ri das, 
do seu de po i men to:

“(...) que o de po en te sa bia que
as pes so as que com pa re ce ram em
seu es ta be le ci men to da vam gol pes
do ‘chu te’ (...) que an te ri or men te es te
gol pe foi da do por vá ri as ve zes; que
de vez em quan do se re u nia no es ta -
be le ci men to do de po en te pa ra es tes
gol pes (...) que às ve zes quan do se
re u ni am no bar do de po en te, Ivan e os 
ou tros fa la vam ‘ho je deu cer to’, en tão
mos tra vam mu i to con ten ta men to (...)
que quan do os gol pes da vam cer to o
de po en te sem pre ga nha va um di nhe i -
ro a ma is na ho ra de co brar a con ta
(...)” (em Ju í zo, fls. 379 e 380);

“que re a fir ma to das as de cla ra -
ções pres ta das às fls. 379/380. Que
con se gue re co nhe cer as pes so as que 
se re u ni am jun ta men te com Ivan pa ra
ar ti cu lar e co me mo rar o su ces so dos
gol pes pra ti ca dos (...)” (fa se ju di ci al,
fl. 478);

“(...) Que, o declarante tem
conhecimento que nas reuniões referi-
das anteriormente o grupo engendrava 
‘golpes’, traçando estratégias e
atribuindo funções aos membros; Que, 
o declarante tem conhecimento que a
Ivan cabia o quinhão de 20% (vinte por 
cento) sobre o quan tum obtido na
prática criminosa (...) Que, o decla-
rante admite que ao menos em quatro
oportunidades recebeu l igações
telefônicas da parte da indiciada

Conçuela (...) Que, pelo que pode
recordar, tal grupo, contando com
todos os nominados ou não, reuniu-se 
em seu estabelecimento ao menos em 
onze oportunidades, a fim de plane-
jarem ações criminosas nos moldes
da ocorrida na data de 16 de junho do
corrente (.. .)  Que, o declarante
indagado especificamente sobre o
conhecimento ou não de crimes desta
mesma espécie prat icados pelo
grupo, pôde referir-se às seguintes
atividades delituosas: crime de este-
lionato, em que obteve-se a quantia
aproximada de R$ 50.000,00 (cin-
qüenta mil reais), em que atuaram os
elementos conhecidos por ‘Dr. Luiz e
Dr. Paulo’, circunstância em que o
quinhão de Ivan foi repassado em
cédulas de R$ 100,00 (cem reais),
comentando este policial com o
declarante que o quan tum alcançou a
cifra de R$ 9.800,00 (nove mil e
oitocentos reais) ou R$ 10.000,00
(dez mil reais) (...) alegando por fim o
declarante ter recebido de ‘Roberto’
somente a quantia de R$ 300,00
(trezentos reais) (...) Que, em outra
feita, também através de comentários
realizados por Ivan, o grupo criminoso 
teria obtido U$ 20.000 (vinte mil
dólares americanos); Que, também a
partir de comentários efetuados
abertamente no lo cal onde efetua-
vam-se as reuniões do grupo (sa la de
jogos, no estabelecimento do decla-
rante) ,  soube que ‘Dr.  Carlos ’ ,
‘Carlinho’, Roberto e Ivan Pacheco
teriam obtido cr iminosamente a
quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais); Que, indagado o declarante
sobre alguma peculiaridade acerca
dos crimes de estelionato praticados
pelos integrantes do grupo já mencio-
nado, este pôde recordar-se, especifi-
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camente de uma suposta transação
comercial envolvendo ‘tripas’ bovinas, 
praticada por dois elementos que
desconhece, auxiliados pelo elemento 
conhecido por ‘Dr. Flávio’ e Ivan
Pacheco; Que, acerca do delito desta
mesma espécie, recorda-se também
de suposta venda de lote de motos-
serras da marca Sthil, no montante
aproximado de R$ 36.000,00 (trinta e
seis mil reais), transação levada a
cabo pelos elementos ‘Dr. Flávio’, ‘Dr.
Roberto’ e Ivan Pacheco, circunstân-
cia, outrossim, em que o declarante
ao observar o in te rior de um veículo
Chev ro let Monza de cor escura,
identificou uma caixa com a gravura
descritiva de uma motosserra (...)”
(Corregedoria-Geral da Polícia Civil,
fls. 465/476).

Des ne ces sá rio dis ser tar-se
ma is so bre a de la ção do co-réu e, por
ou tro la do, pe los ex tra tos te le fô ni cos,
cons ta tou-se di ver sas li ga ções en tre
os me li an tes, bem co mo com as ví ti -
mas: Con çu e la pa ra Izack (fls. 147,
149/152 e 174/176); Eli zeu pa ra Con -
çu e la (fls. 116, 118, 134/140, 144,
146, 147 e 149/152); Con çu e la pa ra
as ví ti mas (fls. 122, 126 e 128); Eli zeu
pa ra Ivan (fls. 118, 160, 168, 171 e
170); Lu zia (de Mi nas Ge ra is) pa ra Eli -
zeu (fls. 121, 123, 125/128, 160, 168 e 
171) .

Este foi só o co me ço da cons ta -
ta ção de que os acu sa dos vi nham, es -
ta vel men te e em con lu io, pra ti can do
di ver sos de li tos no Esta do.

Ve ri fi ca-se per fe i ta men te a li -
ga ção for te en tre os de nun ci a dos, es -
pe ci al men te pe la ex tor são co me ti da
con tra a ví ti ma Ri car do e pe la ex tor -
são que iri am pra ti car con tra a ví ti ma
Lu zia.

À ex ce ção de Ivan e Eli zeu (fls.
237, 243 e 244), não obs tan te os de -
nun ci a dos ne ga rem que se conhe-
ciam, al guns de ta lhes le vam à con clu -
são de que en tre to dos os ape na dos e
ou tros ele men tos não iden ti fi ca dos
ha via uma as so ci a ção per ma nen te,
tan to que for ma ram a or ga ni za ção cri -
mi no sa em te la.

Eli zeu con fir mou que seu te le -
fo ne ce lu lar era uti li za do por Ivan (fls.
379/380, 465/467 e 478). O de fen sor
de Izack e Val dir, na Cor re ge do ria-Ge -
ral da Po lí cia Ci vil, im pli ci ta men te de li -
ne ou a li ga ção en tre to dos os con de -
na dos (fls. 826/829).

A ne ga ti va por par te de Már cio,
fi lho de Con çu e la, o qual ale gou que
es ta va com es ta, que ti nha o in tu i to de 
com prar um ter re no, é ar gu men to iso -
la do nos au tos (fls. 48 e 49). Aliás,
quan do ou vi do pe la au to ri da de judi-
cial afir mou que iam ver um apar ta -
men to (fls. 239 e 240). Impor tan te res -
sal tar tam bém que, mes mo, con for me
ale gou, ser in jus ta men te apon ta do por 
Val dir co mo um dos in te gran tes da
qua dri lha, Már cio ain da as sim em -
pres tou sua ja que ta ao com par sa
Izack que es ta va com aque le; fa to
tam bém con fir ma do por es te, que, por
sua vez, ne gou co nhe cê-lo (fls. 50 e
51). Ade ma is Eli zeu dis se que seu no -
me era pro nun ci a do nas re u niões — o
fi lho for te da fa mo sa Con çu e la (fls.
379 e 380).

Con çu e la, na fa se po li ci al, tam -
bém ale gou que iria com prar um ter re -
no, afir man do não co nhe cer Izack e
Val dir (fls. 46 e 47), e de po is em Ju í zo
dis se que se tra ta va de um apar ta -
men to (fls. 241 e 242).
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Ora, dos ele men tos car re a dos
ao ca der no pro ces su al, evi den te que
hou ve a as so ci a ção não even tu al com 
ade rên cia dos ape na dos e de ma is en -
vol vi dos não iden ti fi ca dos, pa ra a prá -
ti ca de um nú me ro in de ter mi na do de
de li tos, os qua is so men te não con ti -
nu a ram ocor ren do em ra zão da pron -
ta in ter ven ção da po lí cia, que lo grou
pren der par te do ban do.

No en ten di men to dos tri bu na is,
pa ra a ca rac te ri za ção do de li to do art.
288 do Esta tu to Pe nal, “é su fi ci en te a
pre pa ra ção es tá vel, po is a ha bi tu a li-
da de não é re qui si to do cri me (TJSP,
RJTJSP 68/380). Bas ta a as so ci a ção
em ca rá ter es tá vel e per ma nen te, re -
ve la do ra da ame a ça que sem pre se
re no va (TACrimSP, RT 505/352)”
(Cel so Del man to, in Có di go Pe nal Co -
men ta do, 3ª ed., Rio de Ja ne i ro: Re -
no var, pág. 437).

Os pés si mos re gis tros cri mi na is
de al guns dos de nun ci a dos, na sua
ma i o ria em in fra ções con tra o pa tri mô -
nio, re for çam ain da ma is a te se acu -
sa tó ria da for ma ção de qua dri lha, vi -
san do à prá ti ca de de li tos con tra o
pa tri mô nio, ve jam-se:

a) Elizeu: Pro ces so Cri me n.
072.92.000060-8, re in ci den te nos cri -
mes de fur to e re cep ta ção (cer ti dão
de fl. 956); 

b) Izack: con de na ções pe los
cri mes de ten ta ti va de ex tor são e qua -
dri lha no Pro ces so Cri me n. 3.830/98
(cer ti dões de fls. 34 e 39, sen ten ça de
fls. 75/79, fl. 1.086); e

c) Val dir: con de na do por fur to,
fal si fi ca ção e es te li o na to (re gis tro de
fl. 66); Pro ces so Cri me n. 0001, con -
de na do por rou bo cir cuns tan ci a do;
Pro ces so Cri me n. 3.889, con de na ção 
nos arts. 329 e 333 do Có di go Pe nal;

Pro ces so Cri me n. 033.99.002579-1,
sus pen so nos ter mos da Lei n.
9.099/98, co mo in cur so na ten ta ti va
de es te li o na to (cer ti dões de fls. 82 e
1.091); Inqué ri to Po li ci al n. 080/80;
Au to de Pri são em Fla gran te n.
043/87, por le sões cor po ra is, ame a ça
e art. 331 do Có di go Pe nal; Inqué ri to
Po li ci al n. 029/70, in cur so nos cri mes
de fur to e es te li o na to; Inqué ri to Poli-
cial n. 224/79, acu sa do por rou bo (cer -
ti dão de fl. 83); Pro ces so Cri me n.
4.302, re in ci dên cia por es te li o na to
(cer ti dão de fl. 1.163).

As cir cuns tân ci as em que se
de ram os fa tos aqui de nun ci a dos, a
for ma em que ocor reu a pri são dos
réus, as in for ma ções de que a ami za -
de de al guns dos acu sa dos ma te ri a li -
zou-se sem som bra de dú vi das, ali a -
das à pro va oral e te le fô ni ca co le ta da,
ates tam a es tre i ta e li vre união en tre
eles, com o fim co mum de co me ti men -
to dos cri mes con tra o pa tri mô nio, o
que, à evi dên cia, ca rac te ri za a per ma -
nên cia do vín cu lo as so ci a ti vo, não ha -
ven do co mo se ab sol ver Con çu e la,
Már cio, Eli zeu , Val dir, Ivan e Izack do
cri me des cri to no art. 288, pa rá gra fo
úni co, do Có di go Pe nal.

Esse ór gão fra ci o ná rio as sim já
se ma ni fes tou:

“(...) Cri me de qua dri lha. Ti po
au tô no mo e per ma nen te. Esta bi li da de 
da ali an ça en tre se us mem bros de -
mons tra da (...)” (Ap. Crim. n. 28.905,
de Cha pe có, re la. De sa. Ode te Ma ria
de Oli ve i ra, j. em 21/5/93).

Nesse mesmo diapasão colacio- 
na-se desta colenda Câmara:

“(...) Cri mes con tra o pa tri mô -
nio. Qu a dri lha ar ma da e rou bos de ca -
mi nhões qua li fi ca dos pe lo uso de ar -
ma e con cur  so de pes so as.
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Se qües tro. Cri mes cu ja au to ria e ma -
te ri a li da de es tão es tam pa das nos au -
tos. Con de na ções man ti das (...).

“2. Tra tan do-se de qua dri lha ar -
ma da, des ti na da a pra ti car rou bos de
ca mi nhões, me di an te vi o lên cia aos
mo to ris tas, ha ven do, in clu si ve, um ca -
so de se qües tro, e de mons tran do os
au tos, de for ma ine quí vo ca, a au to ria
e ma te ri a li da de dos cri mes, há que
ser man ti da a con de na ção (...)” (Ap.
Crim. n. 97.006873-5, de Cha pe có,
re l .  Des.  Jo sé Ro ber  ge,  j .  em
26/2/98).

Se guin do es sa mes ma alhe ta,
tem-se:

“No cri me de for ma ção de qua -
dri lha ou ban do pou co im por ta que os
se us com po nen tes não se co nhe çam
re ci pro ca men te, que ha ja um che fe ou 
lí der, que to dos par ti ci pem de ca da
ação de li tu o sa ou que ca da um de -
sem pe nhe uma ta re fa es pe cí fi ca. O
que im por ta ver da de i ra men te é o pro -
pó si to de li be ra do de par ti ci pa ção ou
con tri bu i ção, de for ma es tá vel e per -
ma nen te, pa ra o êxi to das ações do
gru po” (RT 655/319).

Por fim, de acór dão da Pri me i ra 
Câ ma ra Cri mi nal, da la vra do Exmo.
Sr. Des. Pa u lo Gal lot ti, ho je in te gran te 
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, re ti -
ra-se:

“Pa ra o re co nhe ci men to do cri -
me de qua dri lha ou ban do, bas ta a ca -
rac te ri za ção do vín cu lo as so ci a ti vo
es tá vel e per ma nen te, com o fim de
pra ti car in de ter mi na do nú me ro de cri -
mes, en tre qua tro ou ma is in di ví du os,
pres cin din do-se da aná li se de co mo
ca da um dos con cor ren tes hou ve por
par ti ci par nas ações do gru po.

“(...) A impossibilidade de iden-
tificação de alguns dos seus membros 
não im pede a condenação pelo crime
de quadrilha, desde que certa a
existência e a intervenção dessas
pessoas na societas delinquentium
(...)” (Ap. Crim. n. 97.008566-4, de
Blumenau, j. em 23/9/97).

A in ci dên cia da qua li fi ca do ra
de li ne a da no pa rá gra fo úni co, por ser
a qua dri lha em aná li se “ar ma da”, era
mes mo de ser re co nhe ci da, eis que o
elen co de pro vas ame a lha das dão
con ta de que vá ri os dos in te gran tes
do ban do fa zi am o uso de ar mas de
fo go, ten do si do in clu si ve apre en di dos 
al guns dos ins tru men tos ofen si vos.

Por ou tro la do, no di zer de Nel -
son Hun gria, ci ta do por Ju lio Fab bri ni
Mi ra be te, “bas ta que um só dos in te -
gran tes da qua dri lha es te ja mu ni do de 
ar ma pa ra que se re co nhe ça a qua li fi -
ca do ra”, con si de ran do, ain da, Mi ra be -
te, que “de ve-se re co nhe cer que o
ban do é ar ma do, quan do, pe la quan ti -
da de de mem bros que por tem ar mas
ou pe la na tu re za da ar ma usa da, se ja
ma i or o pe ri go e o te mor ca u sa do pe -
los mal fe i to res” (in Ma nu al de Di re i to
Pe nal, 7ª ed., São Pa u lo: Atlas, vol. 3,
págs. 191/2).

E, no ca so, os in te gran tes da
qua dri lha por ta vam ar mas quan do do
cri me co me ti do con tra a ví ti ma Ri car -
do, bem co mo quan do es ta vam a ca -
mi nho da prá ti ca que se ria co me ti da
con ta a ví ti ma Lu zia, pe lo que per fe i -
ta men te ca rac te ri za da a qua li fi ca do ra
em apre ço.

Da ju ris pru dên cia do nos so Tri -
bu nal co le ta-se:

“O au men to de pe na pe lo fa to
de ser ar ma da a qua dri lha jus ti fi ca-se
por sua ma i or po ten ci a li da de ofen si -
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va, sen do su fi ci en te ao seu re co nhe ci -
men to a dis po ni bi li da de de ar ma men -
to pe lo ban do, pou co im por tan do qual
dos in te gran tes se ja seu pro pri e tá rio”
(Ap. Crim. n. 97.008566-4, de Blu me -
nau, rel. Des. Pa u lo Gal lot ti, j. em
23/9/97).

Incon sis ten te a ale ga ção de
que a de la ção de Eli zeu foi ob ti da ile -
gal men te, an te a au sên cia do Ju iz
Pre si den te do fe i to, e que tu do não
pas sou de um acor do fe i to en tre o Mi -
nis té rio Pú bli co e o Cor re ge dor da Po -
lí cia, me di an te co a ção psi co ló gi ca, ra -
zão pe la qual a aco i ma ram de nu la,
por que co lhi da sem o con tra di tó rio, e,
ain da, ao ar gu men to de que os de -
nun ci a dos não se co nhe ci am.

Este co-réu, às fls. 379 e 380,
ao pro la tor da sen ten ça de la tou to da a 
or ga ni za ção, ten do res sal ta do ao fi nal 
de seu in ter ro ga tó rio que “nin guém for -
çou o de po en te a dar es sas de cla ra -
ções o que faz de li vre e es pon tâ nea
von ta de”. Pos te ri or men te, no re in ter ro -
ga tó rio, dis se que “re a fir ma to das as
de c la  ra ções pres ta  das às f ls .
379/380” (fl. 478).

Não há, por tan to, fa lar em acor -
do ou qual quer ile ga li da de ou des va lia 
dos in ter ro ga tó ri os su so ci ta dos, ser -
vin do sim co mo me io de pro va pa ra a
con de na ção, não só sua mas co mo
dos de ma is acu sa dos.

Impro ce den te tam bém a ar güi -
ção pe la de fe sa de Már cio e Con çu e la 
de que a sen ten ça é omis sa, por que
nin guém co nhe cia nin guém. Esse as -
pec to já res tou su pe ra do. Ou en tão
que a de ci são é con tra di tó ria, ha ja vis -
ta Izack não ter apon ta do am bos co -
mo co-au to res. Tam bém fi cou cla ra a
evi dên cia de que eles fa zi am par te da
qua dri lha, eis que os po li ci a is fo ram

unâ ni mes e fir mes nas de cla ra ções
quan to a es te fa to, ine xis tin do qual quer
abu so de au to ri da de. Pou co im por ta, de 
igual for ma, se a ví ti ma Ri car do não os
re co nhe ceu, en ten den do ne ces sá ria
aca re a ção, por quan to não fo ram se -
quer de nun ci a dos por es te de li to, sen -
do ir re le van te qual quer ar gu men to in -
di ca do con tra o re gis tro do bo le tim de
ocor rên cia. Impos sí vel, de igual mo -
do, ad mi tir-se a ver são apre sen ta da
por Con çu e la de que foi ví ti ma de
Izack, o qual se fez pas sar por Ju a rez
pa ra lhe ven der um ter re no.

Não há in va li dar os de po i men -
tos dos po li ci a is, os qua is re la ta ram
que Val dir apon tou Con çu e la e Már cio 
co mo in te gran tes do ban do, eis que é
sa bi do que as pa la vras des tes têm va -
lor pro ban te co mo o re la to de qual quer 
ou tra tes te mu nha, des de que isen tos
de má-fé ou sus pe i ção, co mo no ca so, 
e pe que nas con tra di ções ocor ri das
so bre os fa tos não são su fi ci en tes pa -
ra afas tar a cre di bi li da de das su as de -
cla ra ções. 

Nes se nor te já de ci diu es te
egré gio Tri bu nal:

“Pe que nos de sen con tros nos
de po i men tos de po li ci a is não re ti ram a 
va li da de da pro va, pos to que se re fe -
rem a acon te ci men tos pe ri fé ri cos, não 
es sen ci a is à ca rac te ri za ção do cri me”
(Ap. Crim. n. 32.940, de Ita jaí, rel.
Des. Nil ton Ma ce do Ma cha do, j. em
11/10/93).

Ca bia sim à de fe sa dos acu sa -
dos a pro du ção de pro va efi ci en te pa -
ra a des cons ti tu i ção das de cla ra ções
co la ci o na das, fa to que não se con cre -
ti zou. Des sa for ma, ple na men te vá li -
dos os in dí ci os co le ta dos e os tes ti gos 
dos po li ci a is co mo pro va da au to ria do 
ilí ci to im pu ta do aos réus.
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Co la ci o na-se da ju ris pru dên cia
nes se vér ti ce:

“Prova. Testemunho de poli-
ciais. Validade.

“Em se de de pro va pe nal que -
da ma jo ri tá rio o en ten di men to de que
os po li ci a is não es tão im pe di dos de
de por so bre fa tos de cu jo co nhe ci -
men to to ma ram em de cor rên cia de di -
li gên cia que par ti ci pa ram, dan do-se
ao tes te mu nho, no ca so con cre to, o
va lor que, co mo qual quer de po i men -
to, me re cer, ten do, por tan to, pe so
pro ba tó rio” (Ap. Crim. n. 32.718, de
Cri ci ú ma, rel. Des. Alber to Cos ta, j.
em 5/2/96).

Des ta ca-se tam bém que a ale -
ga ção de que se não fo ram con de na -
dos nos de ma is cri mes não po de ri am
ser pe na li za dos pe la qua dri lha é in -
sub sis ten te, eis que sa bi da men te pa -
ra ca rac te ri zar re fe ri do de li to não há
ne ces si da de da com pro va ção de que
te nha o agen te pra ti ca do ilí ci to ante-
rior. A so ci e da de em si é su fi ci en te
pa ra ca rac te ri zar a in fra ção or ga ni za -
da. 

Delineando bem os elementos
do tipo em quaestio o Sup remo Tri bu -
nal Fed eral já decidiu:

“Cri me de qua dri lha. Ele men tos 
de sua con fi gu ra ção tí pi ca. O cri me de 
qua dri lha cons ti tui mo da li da de de li -
tu o sa que ofen de a paz pú bli ca. A
con fi gu ra ção tí pi ca do de li to de qua -
dri lha ou ban do de ri va da con jun ção
dos se guin tes ele men tos ca rac te ri za -
do res: a) con cur so ne ces sá rio de pe lo 
me nos qua tro pes so as; b) fi na li da de
es pe cí fi ca dos agen tes vol ta da ao co -
me ti men to de de li tos; c) exi gên cia de
es ta bi li da de e de per ma nên cia da as -
so ci a ção cri mi no sa” (HC n. 72.922-4,

de São Pa u lo, publ. no DJU de
14/11/96, pág. 44.469).

Assim, inar re dá vel a con de na -
ção de Izack, Val dir, Eli zeu, Con çu e la, 
Már cio e Ivan do de li to de qua dri lha
ar ma da, ra zão pe la qual os ape los de -
fen si vos não me re cem gua ri da.

19 — Fal ta, ain da, ana li sar o
pe di do de mi ti ga ção das pe nas im pos -
tas aos acu sa dos Izack e Val dir e as
san ções apli ca das aos de ma is réus.

Para todos os apenados, à ex-
ceção de Elizeu, ao crime de qua-
drilha ar mada, entendendo a senten-
ça que as circunstâncias dispostas no
art. 59 do Código Pe nal eram desfa-
voráveis, fixou-se-lhes a pena acima
do mínimo le gal. Para tanto o decisum
registrou que as suas culpabilidades
foram intensas, que têm antecedentes 
marcados e personalidades voltadas
para o crime. Todavia, pelo que cons-
ta dos au tos, não há motivos fortes
para que a pena-base dos condena-
dos fosse fixada acima do mínimo le -
gal.

Impossível manter-se a dosi-
metria pe nal a quo, porquanto não se
pode afirmar que a culpabilidade de
Conçuela fora intensa porque se des-
locou de outra cidade para cometer o
delito; e também, quanto aos demais,
porque o motivo do crime foi a busca
do lucro fácil aliado ao prejuízo alheio
(integrantes do tipo); nem mesmo que
são de alta periculosidade porque a
associação era em grande número de
agentes (também integrante do ti po).

Ape sar de al guns acu sa dos
pos su ir pro ces so em an da men to, is so, 
por si só, não é mo ti vo su fi ci en te pa ra
apli car a san ção aci ma do mí ni mo le -
gal.
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O artigo 59 do Co dex Pe nal,
como salienta Damásio E. de Je sus, é 
um dos dispositivos mais importantes
da legislação pe nal, conquanto “na
fixação da pena com pete ao juiz,
atendendo ‘a culpabilidade’ do agen-
te, apreciar seus antecedentes, a con- 
duta so cial, a personalidade, os moti-
vos, as circunstâncias e conseqüên-
cias do crime, bem como o compor-
tamento da vítima, ‘conforme seja
necessário e suficiente para re pro-
vação e prevenção do crime’. São as
chamadas circunstâncias judiciais,
que auxiliam o juiz na verificação da
culpabilidade do sujeito” (in Direito Pe -
nal, 12ª ed., São Paulo: Saraiva, vol. 1).

Este egré gio Tri bu nal já de ci -
diu:

“Na fixação da pena-base, se
algumas das circunstâncias judiciais
in dicadas no art. 59 do CP apresenta-
rem-se favoráveis e outras desfavorá-
veis, deve o juiz utilizar-se, analogica-
mente, dos critérios previstos no art.
67 do mesmo Código verificando quais 
as circunstâncias preponderantes e
quais os motivos que determinaram o
cometimento do crime” (Ap. Crim. n.
32.170, de São Lourenço d’Oeste, rel. 
Des. Nilton Macedo Machado, j. em
26/9/95).

É ine gá vel que ao sen ten ci an-
te, quan do da fi xa ção da re pri men da,
é re ser va da uma lar ga mar gem de
dis cri ci o na ri e da de, en tre tan to, não se
tra ta de dis cri ci o na ri e da de li vre, e,
sim, vin cu la da, de ven do gui ar-se pe -
los oi to fa to res in di ca ti vos re la ciona -
dos no ca put do art. 59 do Có di go Pe -
nal, a sa ber: cul pa bi li da de; an te ce-
den tes; con du ta so ci al; per so na li da de 
do agen te; mo ti vos, cir cuns tân ci as e
con se qüên ci as do cri me; e com por-

ta men to da ví ti ma. Qu an do, to da via,
al gu ma das cir cuns tân ci as ju di ci a is
for ele men tar do pró prio ti po le gal,
des cabe con si de rá-la pa ra in flu ir na
do sagem da san ção ini ci al.

Dos jul ga dos des ta Ca sa des ta -
ca-se:

“(...) tem-se que a pe na-ba se
obe de ce a cri té ri os ci en tí fi cos pa ra a
sua fi xa ção, as cha ma das cir cuns tân -
ci as ju di ci a is, que de vem ser in se ri das
no con tex to fá ti co pa ra che gar-se ao
quan tum; nun ca o in ver so, sen do de fe -
so ao apli ca dor uti li zar-se de cri té ri os
pu ra men te emo ci o na is de cor ren tes da
gra vi da de do cri me. Ca so con trá rio, in -
dis pen sá vel o ra ci o cí nio ló gi co-ju rí di -
co do Ma gis tra do, re tro ce den do aos
som bri os tem pos on de era lei o ho je
adá gio ‘olho por olho, den te por den te’ 
(...)” (Ap. Crim. n. 96.008689-7, de
São Car los, rel. Des. Álva ro Wan del li,
j. em 25/3/97).

E “em bo ra não se ja con fe ri do a
ne nhum acu sa do o di re i to sub je ti vo à
es ti pu la ção da pe na-ba se em seu
grau mí ni mo, na do si me tria da san ção 
o ma gis tra do de ve agir com pru dên -
cia, man ten do cer ta pro por ci o na li da de 
na res pos ta pe nal, que de ve ser ade -
qua da à con se cu ção dos pró pri os fins
da re pri men da, qua is se jam, a cen su -
ra do de li to e a tu te la da so ci e da de
con tra a sua re i te ra ção” (RVC n.
97.009285-7, de Cha pe có, rel. Des.
Pa u lo Gal lot ti, publ. no DJSC de
26/6/98, pág. 15).

Des sa for ma, di an te de ser pra -
ti ca men te fa vo rá ve is aos réus as cir -
cuns tân ci as des cri tas no art. 59 do
Có di go Pe nal, de ve ria a pe na-ba se
ser fi xa da no mí ni mo le gal.

Pas sa-se, en tão, às re for mas:

19.1 — Val dir Ba um gart ner:
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Como já explicitado, minorada
a sanção do crime de quadrilha na
primeira fase para o mínimo le gal, ou
seja, 2 (dois) anos de reclusão, pre-
sente, contudo, a agravante da reinci-
dência na segunda etapa (certidão de
fl. 1.163), acrescenta-se o mesmo
quan tum da sentença de 6 (seis) me-
ses, totalizando a pena em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão
para este crime, ante a inexistência de 
qualquer outra circunstância a se
considerar.

Pre sen te o con cur so ma te ri al
com o cri me de ex tor são ar ma da con -
su ma da (6 anos de re clu são e pa ga -
men to de 12 di as-mul ta), res ta a sua
re pri men da de fi ni ti va em 8 (oi to) anos
e 6 (se is) me ses de re clu são, em re gi -
me fe cha do, e ao pa ga men to de 12
(do ze) di as-mul ta.

Man ti das as de ma is co mi na -
ções.

19.2 — Izack Fer re i ra:

Mi ti ga da a re pri men da do de li to 
de qua dri lha pa ra o mí ni mo le gal, is to
é, 2 (do is) anos de re clu são, ob ser -
va-se que, na se gun da fa se da do si -
me tria, a sen ten ça agra vou a san ção
em 6 (se is) me ses, di an te da re in ci -
dên cia, po rém, em bo ra te nha con de -
na ção, não há com pro va ção ine quí vo -
ca do trân si to em jul ga do da sen ten ça
re pres si va.

É sa bi do que pa ra o re co nhe ci -
men to da agra van te da re in ci dên cia,
co mo é pa cí fi co no en ten di men to ju -
ris pru den ci al, é “ne ces sá ria a com pro -
va ção do trân si to em jul ga do da sen -
ten ça con de na tó ria an te ri or, com
men ção da da ta em que se tor nou ir -
re cor r í  vel” (JTACrimSP 16/226,
23/220, 43/321, 46/339 e 70/267; RT

600/397,  447/422,  561/317 e
575/400).

Nes sa mes ma di re ção ci ta-se:

“Indis pen sá vel pa ra o re co nhe -
ci men to da re in ci dên cia pro va re gu lar
de con de na ção an te ri or com trân si to
em jul ga do, an tes da no va prá ti ca cri -
mi no sa im pu ta da ao réu” (JUTACRIM
21/206).

Ade ma is, a edi ção do IBCCrim
n. 77/99 traz de ci são do Co len do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça nes se pris -
ma, ve ja-se:

“A re in ci dên cia es tá in clu í da no
rol das cir cuns tân ci as agra van tes. A
sua pro va é fe i ta nos mol des do ar ti go
63 do Có di go Pe nal, ou se ja, ‘de po is
de tran si tar em jul ga do a sen ten ça’.
Tal im po si ção se faz por me io de cer ti -
dão ou do cu men to há bil, não ser vin do 
in for ma ção so bre a per so na li da de do
con de na do ou no tí cia da exis tên cia de 
pro ces so de exe cu ção, sem a ne ces -
sá ria pro va de im pos si bi li da de re cur -
sal (...)” (Rec. Espe ci al n. 158.045, da
Ba hia, Sex ta Tur ma, rel. Min. Lu iz Vi -
cen te Cer nic chi a ro, j. em 23/11/98,
publ. no DJU de 17/2/99, pág. 171). 

Desse modo, exclui-se a agra-
vante da reincidência, no tocante ao
acusado Izack, devendo a sanção de
quadrilha ar mada ficar definitiva no
quan tum de 2 (dois) anos de reclusão.

Por ou tro vér ti ce, ao cri me de
ex tor são ar ma da, te ve, na pri me i ra fa -
se, sua pe na apli ca da no mí ni mo le -
gal, ou se ja, 4 (qua tro) anos de re clu -
são e ao pa ga men to de 10 (dez)
di as-mul ta, sen do agra va da em 6 (se -
is) me ses pe la re in ci dên cia: 4 (qua tro) 
anos e 6 (se is) me ses de re clu são,
que, au men ta da em 1/3 (um ter ço) pe -
lo em pre go de ar ma e con cur so de
pes so as, res tou de fi ni ti va em 6 (se is)
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anos de re clu são e ao pa ga men to de
12 (do ze) di as-mul ta.

Po rém, ex clu in do-se a re in ci -
dên cia que não fi cou ca rac te ri za da,
ine xis tin do qual quer cir cuns tân cia a
se con si de rar na se gun da fa se, e con -
si de ran do-se a ca u sa de es pe ci al au -
men to dis pos ta no § 1º do art. 158 do
Có di go Pe nal, acres cen ta-se à pe -
na-ba se (4 anos e 10 di as-mul ta) 1/3
(um ter ço), res tan do de fi ni ti va em 5
(cin co) anos e 4 (qua tro) me ses de re -
clu são e ao pa ga men to de 12 (do ze)
di as-mul ta.

Di an te do con cur so ma te ri al
(art. 69 do CP), as so mas das pe nas
es ta be le cem-se na se guin te for ma: 7
(se te) anos e 4 (qua tro) me ses de re -
clu são e pa ga men to de 12 (do ze)
di as-mul ta.

Altera-se, em virtude do quan -
tum to tal das penas, o re gime pri-
sional fechado para o semi-aberto,
mantendo-se as demais imposições.

19.3 — Con çu e la de Mi ran da
Bal sa nel li e Már cio Vi tor Pa o li:

Ve ri fi ca das as cir cuns tân ci as
dis pos tas no art. 59 do Có di go Pe nal,
co mo já res sal ta do, fa vo rá ve is aos
acu sa dos, re duz-se, de ofí cio, a san -
ção de am bos pa ra o mí ni mo le gal,
que res ta de fi ni ti va, pa ra ca da um, em 
2 (do is) anos de re clu são, em re gi me
aber to, ha ja vis ta a au sên cia de qual -
quer ou tra ca u sa a se con si de rar.

Qu an to à ne ga ti va de qual quer
be ne fí cio a es tes con de na dos, man -
tém-se o ex pos to na sen ten ça ata ca -
da.

19.4 — Ivan Pa che co:

Ao cri me de ex tor são ar ma da
te ve a pe na apli ca da no mí ni mo le gal
(5 anos e 4 me ses de re clu são e pa -

ga men to de 10 di as-mul ta), con tu do,
de ofí cio, mi ti ga-se a pe na-ba se es ta -
be le ci da ao de li to de qua dri lha pa ra 2
(do is) anos de re clu são, as sim de fi ni ti -
va, por quan to ine xis te qual quer ou tra
cir cuns tân cia a ser exa mi na da.

Di an te do con cur so ma te ri al, o
to tal da san ção res ta em 7 (se te) anos
e 4 (qua tro) me ses de re clu são e ao
pa ga men to de 10 (dez) di as-mul ta.

O re gi me de pe na, ten do em
vis ta o to tal da re pri men da, de ve ser
al te ra do do fe cha do pa ra o se mi-aber -
to, man ten do-se as de ma is co mi na -
ções im pos tas.

19.5 — Eli zeu Vol to li ni:

Qu an to a es te acu sa do, pri me i -
ra men te, des ta ca-se que foi bem apli -
ca da a san ção no pri me i ro grau, re fe -
ren te ao cri me de qua dri lha ar ma da,
de ven do ser man ti da no pa ta mar de
10 (dez) me ses de re clu são.

Co mo já re tra ta do na sen ten ça, 
não se vis lum bra na es pé cie, co mo
su fi ci en te à re pro va ção e pre ven ção
do cri me, a apli ca ção dos be ne fí ci os
pre vis tos na Lei n. 9.714/98.

To da via, sa li en ta-se que, em -
bo ra a de ci são mo no crá ti ca te nha fi -
xa do o re gi me pri si o nal fe cha do pa ra
o cum pri men to da san ção, ten do em
vis ta a re in ci dên cia, es te fa to, por si
só, não obri ga es sen ci al men te ao
cum pri men to da pe na no re gi me fe -
cha do, uma vez que, se é ver da de que 
a lei não per mi te que se es ta be le ça a
for ma aber ta aos con de na dos re in ci -
den tes, for ço so re co nhe cer que ela
não im põe que se apli que o re gi me
ma is gra vo so.

Da má sio E. de Je sus mo di fi cou 
seu po si ci o na men to quan to à exi gên -
cia do cum pri men to da pe na em re gi -
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me fe cha do pa ra os réus re in ci den tes, 
eis que, em sua obra Có di go de Pe nal
Ano ta do, trou xe à co la ção ju ris pru -
dên cia a qual ex põe que “re in ci dên cia
iso la da não con duz ne ces sa ri a men te
ao re gi me fe cha do” (São Pa u lo, Sa ra i -
va, pág. 122).

A pro pó si to, ci ta-se o se guin te
jul ga do:

“(...) Pena — Re gime prisional
— Réu reincidente condenado à pena
igual ou in fe rior a 4 anos — Cumpri-
mento da reprimenda em re gime se-
mi-aberto — Possibilidade — Interpre- 
tação do art. 33, § 2º, c, do CP.

“O re in ci den te, con de na do à
pe na igual ou in fe ri or a 4 anos, não
po de rá cum prir a re pri men da em re gi -
me aber to des de o iní cio; po rém, não
lhe ne ga a pos si bi li da de do cum pri -
men to da pe na em re gi me se mi-aber -
to, con for me in ter pre ta ção do art. 33,
§ 2º, c, do CP” (RT 746/624).

Por oportuno, transcrever-se
parte do corpo do acórdão publicado
in RJTJSP, vol ume 122, página 479, o 
qual bem explica a questão sub ju -
dice, veja-se:

“O te ma com por ta ou tras con si -
de ra ções: o da com pul so ri e da de do
re gi me fe cha do pa ra re in ci den tes.

“Não é re gra com pul só ria in dis -
cri mi na da. Ao me nos, is so não dis se o 
le gis la dor. Dis se co i sa, em bo ra mu i to
su til men te, di fe ren ci a da. Assim dis ci -
pli na o art. 33 do CP.

“Nas pe nas su pe ri o res a oi to
anos, o re gi me ini ci al de ve rá ser o fe -
cha do. For ma im pe ra ti va obri ga tó ria;
sem in jun ção ne nhu ma do apli ca dor
da pe na.

“Nas pe nas que me de i am en tre 
qua tro e oi to anos, du as as hi pó te ses.
Pri me i ra a de réu pri má rio quan do po -
de rá ser, des de o iní cio, se mi-aber to o 
re gi me. Se gun da, a do re in ci den te
que, por ex clu são, de ve rá ini ci ar em
re gi me fe cha do. Nas pe nas in fe ri o res
a qua tro anos, tam bém du as hi pó te -
ses. Do pri má rio, em que po de rá ini-
ciar-se em re gi me aber to. Ou do re in -
ci den te, que não po de rá go zar de tal
fran quia; ‘con de na do não re in ci den te’, 
diz o in ci so c do § 2º do art. 33 em
causa.

“A in ter pre ta ção não se mos tra
de sar ra zo a da. Mas não se im põe com 
a cla re za pre ten di da. A in da ga ção (a
que a lei não dá res pos ta cla ra) es tá
no se guin te: Se rá, a só re in ci dên cia,
fa to obs ta ti vo de re gi me se mi-aber to,
aos con de na dos à pe na in fe ri or a qua -
tro anos. Ou en tão, a cir cuns tân cia de
não po der fru ir os be ne fí ci os da pri são 
aber ta, im pli ca rá ne ces sa ri a men te em 
cum prir em re gi me fe cha do? A lei não
res pon de.

“Mas a lei, nes se as sun to, re -
ge-se pe lo sis te ma de de gra us. Fe -
cha do, se mi-aber to e aber to. O que
es tá es ta tu í do, é que pe nas su pe ri o -
res a oi to anos cum prem-se, não há
fu gir, em re gi me fe cha do. Entre qua tro 
e oi to anos, em al guns des ses do is re -
gi mes, con for me as cir cuns tân ci as já
ex pos tas. Qu a tro anos ou in fe ri o res,
fa cul ta ti va men te em re gi me aber to, ao 
não re in ci den te; ve da do es se re gi me,
o aber to, aos re in ci den tes. Não se en -
con tra, mes mo cu i da do sa men te re fle -
tin do so bre os ter mos le ga is, al go que
im po nha, pa ra es sa úl ti ma ca te go ria
(pe nas até qua tro anos e con de na do
re in ci den te) compulsoriamente o re gi -
me fe cha do. Há, em ver da de, na da
que obs ta cu li ze o re gi me se mi-aber to.
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“Não se tra ta, com evi dên cia,
de de ses ti mar-se o ins ti tu to re le van -
tís si mo da re in ci dên cia. Isso por quan -
to es tá ope ran do con se qüên ci as im -
por tan tes; co mo é a pri va ção, de
pla no, do re gi me aber to. Impor ta con -
si de rar que se o le gis la dor qui ses se
em pres tar es sa ful mi nân cia obs ta ti va
de qual quer be ne fí cio ao re in ci den te,
de ve ria tê-lo di to. Não cus ta va na da
que acres ces se a res sal va ma is ex plí -
ci ta. O que se não po de, ou não de ve,
é ex tra ir, na obs cu ri da de ou na omis -
são da lei a con se qüên cia ma is gra vo -
sa ao con de na do. Téc ni ca que se não 
amol da ao sis te ma pu ni ti vo”.

Di an te des sas con si de ra ções,
só o fa to de ser re in ci den te não é ra -
zão su fi ci en te pa ra fi xar-lhe o re gi me
fe cha do pa ra o cum pri men to da re pri -
men da.

Assim, ana li sa dos os re qui si tos 
ob je ti vos e sub je ti vos do ape lan te, de -
ve ser mo di fi ca da, de ofí cio, a for ma
do cum pri men to da san ção apli ca da
ao acu sa do, fi xan do-se es ta no re gi -
me se mi-aber to, uma vez que não se
vis lum bra, na es pé cie, a ne ces si da de
de fa zê-lo no ma is ri go ro so.

20 — Assim, di an te do ex pos to, 
afas ta-se as pre li mi na res aven ta das
nos re cur sos; ne gan do-se pro vi men to 
aos ape los de Con çu e la de Mi ran da
Bal sa nel li, Már cio Vi tor Pa o li, Ivan Pa -
che co, Eli zeu Vol to li ni e do Mi nis té rio

Pú bli co; aco lhen do-se par ci al men te
os re cur sos dos co-réus: Izack Fer re i -
ra pa ra mi ti gar a pe na e al te rar o re gi -
me pri si o nal, fi xan do-se-a em 7 (se te)
anos e 4 (qua tro) me ses de re clu são,
em re gi me se mi-aber to, e ao pa ga -
men to de 12 (do ze) di as-mul ta; Val dir
Ba um gart ner tam bém pa ra mi no rar a
san ção, fi xan do-se-a em 8 (oi to) anos
e 6 (se is) me ses de re clu são e ao pa -
ga men to de 12 (do ze) di as-mul ta; e,
de ofí cio, ajus ta-se as san ções de
Már cio e Con çu e la, in di vi du al men te,
pa ra o cum pri men to de 2 (do is) anos
de re clu são, e de Ivan pa ra 7 (se te)
anos e 4 (qua tro) me ses de re clu são e 
pa ga men to de 10 (dez) di as-mul ta,
mo di fi can do o re gi me pri si o nal des te
úl ti mo acu sa do e de Eli zeu pa ra o se -
mi-aber to.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Ma u rí lio Mo re i ra Le i te e Iri -
neu João da Sil va, e la vrou o pa re cer,
pe la dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus -
ti ça, o Exmo. Sr. Dr. Ansel mo Agos ti -
nho da Sil va.

Florianópolis, 14 de agosto de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te;

Jor ge Mus si,

Re la tor.
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APELAÇÃO CRIM I NAL N. 01.013996-0, DE ITAJAÍ

Re la tor: Des. Maurílio Moreira Leite

Roubo. Subtração precedida de vias de fato. Violência
caracterizada. Autoria e materialidade comprovadas. Desclas-
sificação para furto. Inviabilidade. Agente que, logo após o apossa-
mento da res furtiva, foi perseguido pela vítima, sendo preso em fla -
grante por um policial, a poucos met ros do lo cal do evento.
Tentativa. Apelo provido parcialmente para desclassificar o delito
para a forma tentada, com a conseqüente redução da pena.

Para a caracterização da violência ou grave ameaça
inerentes à figura típica do artigo 157 do Código Pe nal não é
imprescindível que resulte a vítima lesionada, bastando sua
intimidação, ou redução dos meios de defesa, dificultando qualquer
tipo de reação.

Se o agente, após despojar a vítima de seus bens, em momento
algum teve a posse pacífica da res furtiva, ante a pronta perseguição
pela vítima, e a prisão em fla grante minutos após, a poucos met ros
do lo cal do evento, o crime não saiu da esfera da tentativa.

Vítima que restou igualmente denunciada por ter efetuado
disparos de arma de fogo, na defesa de seu patrimônio, a qual era
portada ilegalmente. Recebimento da inicial. Constrangimento
ilegal evidente. Ha beas cor pus concedido, de ofício, nos termos do
artigo 654, § 2º, do Código de Processo Pe nal.

Consta da exordial que, em decorrência da tentativa de

subtração perpetrada, a vítima reagiu e, por conseqüência, os

disparos efetuados foram na defesa do patrimônio que se encontrava 

ameaçado. Portanto, se o uso da arma foi necessário para

resguardar direito, a conseqüência inequívoca é a de que a denúncia 

não descreveu uma conduta delituosa, mas apenas a fragmentou,

isolando um de seus componentes do contexto in te gral, clas-

sificando-o no artigo 10 da Lei n. 9.437/97. Seu recebimento,

portan- to, constitui evidente constrangimento ilegal, impondo-se,

por isso, a concessão de ha beas cor pus, de ofício, nos termos do

artigo 654, § 2º, do Código de Processo Pe nal.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
01.013996-0, da comarca de Itajaí, em
que é apelante Evandro de Souza
Conceição e apelada a Justiça, por seu
Promotor:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar- lhe
provimento parcial para desclassificar o 
crime para a forma tentada, com a
conseqüente redução da pena do
apelante para dois anos e cinco meses
de reclusão, e seis dias-multa, manti-
das as demais cominações. É conce-
dida ordem de ha beas cor pus, de
ofício, para anular a denúncia oferecida 
con tra Norton de Oliveira e Silva e suas
conseqüências, por ausência de justa
causa, consoante o determinado pelo
artigo 654, § 2º, do Código de Processo
Pe nal.

Cus tas le ga is.

Na co mar ca de Ita jaí, 2ª Va ra
Cri mi nal, Evan dro de Sou za Con ce i -
ção foi de nun ci a do pe la prá ti ca de
rou bo, e Nor ton Oli ve i ra e Sil va pe la
prá ti ca do de li to pre vis to no ar ti go 10
da Lei n. 9.437/97, por que “no dia 30
de mar ço de 2001, por vol ta das 19
ho ras, na Ave ni da Mi nis tro Vic tor Kon -
der (Be i ra-Rio), nes ta Ci da de e Co -
mar ca, o de nun ci a do Evan dro de Sou -
za Con ce i ção abor dou a ví ti ma Nor ton 
Oli ve i ra e Sil va pe las cos tas, en cos -
tan do ne la al gum ob je to, quan do
anun ci ou a ocor rên cia de um as sal to,
di zen do pa ra es ta fi car qui e ta, ca so
con trá rio a ma ta ria. Em ato con tí nuo,
Evan dro de Sou za Con ce i ção sub tra -
iu o apa re lho ce lu lar Erics son, mo de lo 
KF-788, tam bém ten tan do rou bar a
car te i ra de Nor ton Oli ve i ra e Sil va. A

ví ti ma re a giu e ca iu ao so lo, oca sião
em que sa cou uma pis to la ca li bre 22 e 
efe tu ou do is dis pa ros, atin gin do Evan -
dro de Sou za Con ce i ção nas ná de -
gas, que fu giu do lo cal. Qu an do já de -
ti nha a pos se tran qüi la do ob je to,
Evan dro de Sou za Con ce i ção foi de ti -
do pe lo po li ci al mi li tar Vag ner Lu iz de
Mel lo Fa gun des, que es ta va à pa i sa -
na, na Rua La u ro Mül ler, sen do o ob -
je to re cu pe ra do e o de nun ci a do pre so
em fla gran te. A ví ti ma Nor ton Oli ve i ra
e Sil va, ora tam bém de nun ci a da, por -
ta va a pis to la Wal ter, ca li bre 22, n.
254278, sem li cen ça da au to ri da de e
em de sa cor do com de ter mi na ção le -
gal ou re gu la men tar”.

Com re la ção a Nor ton Oli ve i ra
e Sil va foi pro pos ta e ace i ta a sus pen -
são con di ci o nal do pro ces so, nos ter -
mos do ar ti go 89 da Lei n. 9.099/95 (fl. 
246).

No mo men to pro ce di men tal
per ti nen te, re sul tou con de na do ao
cum pri men to de qua tro anos e dez
meses de re clu são, em re gi me fe cha -
do, ma is o pa ga men to de ca tor ze
dias-multa, no va lor mí ni mo ca da um,
pe lo fa to ar ti cu la do na exor di al.

Quando pessoalmente in tima-
do da sentença, manifestou, de pró-
prio punho, desejo de recorrer. Nas
razões apresentadas, por advogado
constituído, a meta é a absolvição, pe- 
la dúvida. Caso contrário, é preten-
dida a desclassificação do crime para
a sua forma tentada, eis que não
chegou a ter a posse mansa e pacífica 
da res furtiva. Alternativamente, obje-
tiva a desclassificação para furto sim-
ples tentado.

Em con tra-ra zões, re que reu o
re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co a
ma nu ten ção do que foi de ci di do.
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A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça, por in ter mé dio do Dr. Ro bi son 
West phal, ma ni fes tou-se pe lo co nhe -
ci men to e im pro vi men to do re cur so.

É o re la tó rio.

Sem ra zão o ape lan te quan do
pre ten di da a ab sol vi ção com ba se no
ar ti go 386, in ci so VI, do Có di go de
Pro ces so Pe nal.

A ví ti ma, nas opor tu ni da des em 
que foi ou vi da, re la tou, com to dos os
de ta lhes, a ocor rên cia do rou bo. Leia-
se da fa se ju di ci al: “o in for man te ca mi -
nha va so zi nho pe la beira-rio por vol ta
das 19 ho ras, quan do sen tiu que al -
guém co lo cou al gu ma co i sa nas cos -
tas do in for man te e dis se que era um
as sal to; que, ime di a ta men te, o ra paz
co lo cou a mão na pre si lha da ber mu -
da do in for man te, co lo cou a mão no
te le fo ne ce lu lar e pu xou; que o te le fo -
ne ce lu lar che gou a ar re ben tar; que o
in for man te afir ma que man dou o ele -
men to pa rar e se en gal fi nhou com o
ele men to e o in for man te aca bou ca in -
do no chão; que o acu sa do, ao pu xar
o ce lu lar, tam bém es ta va pe gan do a
car te i ra, e en tão o in for man te pe gou
uma pis to la que ti nha no bol so e deu
do is ti ros; um pa ra o al to e um pa ra
ba i xo” (fl. 57v.).

Essa ver são foi re la ta da pe ran -
te os po li ci a is que pren de ram o ape -
lan te em fla gran te lo go após o ocor ri -
do. E, em se tra tan do de cri me con tra
o pa tri mô nio, fre qüen te men te pra ti ca -
do na au sên cia de tes te mu nhas ocu -
la res, a pa la vra da ví ti ma, quan do co e -
ren te e con di zen te com os de ma is
ele men tos dos au tos, cons ti tui pro va
su fi ci en te pa ra em ba sar um de cre to
con de na tó rio.

So bre a ques tão, o já de ci di do:
“Em se de de cri mes pa tri mo ni a is, os
qua is são pra ti ca dos na clan des ti ni da -
de, a pa la vra da ví ti ma me re ce ma i or
cre di bi li da de que a ver são sis te ma ti -
ca men te ne ga ti va dos acu sa dos, vis to 
que não se con ce be que al guém pos -
sa, gra tu i ta men te, in cri mi nar um des -
co nhe ci do” (TJSP — RT 736/629).

Te nha-se em con ta que, no ca -
so, ali a do à pa la vra da ví ti ma es tá o
ter mo de apre en são de fl. 16, de mons -
tran do que o seu apa re lho ce lu lar foi
en con tra do em po der do re cor ren te.
Este, aliás, foi pre so em fla gran te lo go 
em se gui da. Qu an do in ter ro ga do, afir -
mou não ter lem bran ça do ocor ri do,
eis que al co o li za do. Admi tiu, con tu do,
que es ta va na pos se do apa re lho ce -
lu lar re la ci o na do no ter mo su pramen-
ci o na do. Aliás, quan do do fla gran te,
es te es ta va fe ri do na ná de ga, fa to es -
te que vem de en con tro ao re la ta do
pe la ví ti ma, quan do ale gou ter dis pa -
ra do um ti ro pa ra o al to, ou tro pa ra o
chão, ten do o úl ti mo ri co che te a do e
atin gi do o réu.

Des sa for ma, ine quí vo ca res ta
a pro va da ma te ri a li da de e au to ria.

Tam bém não me re ce aco lhi da
a te se de des clas si fi ca ção pa ra o cri -
me de fur to. Ini ci al men te, o agen te
ten tou ate mo ri zar a ví ti ma, en costan -
do al gum ob je to nas su as cos tas, e
anun ci an do o as sal to. Tal fa to, por si
só, bas ta ria à con fi gu ra ção do rou bo,
se gun do a ori en ta ção ju ris pru den ci al:
“Em cri me de rou bo, fi ca ca rac te riza da 
a ame a ça na si mu la ção de em pre go
de ar ma, po is pro duz a in timi da ção da
ví ti ma, ne ces sá ria pa ra eli mi nar ou di -
mi nu ir-lhe a re sis tên cia à ação cri mi -
no sa” (TACrimSP — AC — Rel. Le o -
nel Fer re i ra — RJD 23/357). Mas,
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ain da que se co gi te da hi pó te se de
não ter fi ca do a ví ti ma in ti mi da da com
sua ati tu de, sub sis te o fa to de te rem
am bos en tra do em vi as de fa to, res -
tan do, ao fi nal, a ví ti ma ca í da ao so lo,
mo men to es te que pos si bi li tou a fu ga
do agen te. Nes se sen ti do já se de ci -
diu: “As vi as de fa to in te gram a vi o lên -
cia do ti po fun da men tal do rou bo.
Assim, co me te o de li to do art. 157 do
CP quem der ru ba a ví ti ma ao so lo pa -
ra sub tra ir-lhe cor ren te le va da ao pes -
co ço” (TACrimSP — AC — Rel. Gon -
za ga Fran ces chi ni — RJD 5/180).
Ca be sa li en tar que a vi o lên cia ca rac -
te ri za do ra do cri me de rou bo se per -
fec ti bi li za, nes te ca so, ain da que não
re sul te le si o na da a ví ti ma. Nes se di a -
pa são: “A vi o lên cia fí si ca, ca racte ri za -
do ra do cri me de rou bo, con sis te no
em pre go de for ça so bre a ví ti ma, to -
lhen do a li ber da de de se us mo vimen -
tos co mo me io pa ra a sub tra ção da
co i sa, não sen do ne ces sá rio que
ocor ra le são cor po ral, bas tan do a via
de fa to” (STF — RE — Rel. Ra fa el
Ma yer — RT 593-453/456).

Assim, o cri me pra ti ca do pe lo
re cor ren te foi rou bo e não fur to.

De ou tro vér ti ce, ra zão lhe as-
sis te quan to à pre ten são des clas si fi -
ca tó ria pa ra a for ma ten ta da, ten do
em vis ta que to da a pro va do pro ces so 
es tá a de mons trar que o réu foi pre so
em fla gran te, mi nu tos após o cri me, a
du zen tos me tros do lo cal, na pos se do 
apa re lho ce lu lar da ví ti ma. Em mo-
men to al gum, o agen te sa iu da es fe ra
de vi gi lân cia des ta, que o per se guiu
até a pri são. Nes se sen ti do o de po i -
men to da ví ti ma pres ta do às fls.
18/19: “o de cla ran te re cu pe rou-se da
si tu a ção e pas sou a gri tar pe ga la -
drão, po is o ra paz sa iu cor ren do. Que
o me li an te le vou o ce lu lar do de cla -

ran te. Em se gui da, o de cla ran te sa iu
cor ren do atrás do as sal tan te, com o
in tu i to de re cu pe rar seu te le fo ne ce lu -
lar, e sem pre gri tan do pe ga la drão,
pe ga la drão. Que da cur va da Rua
La u ro Mül ler avis tou uma ou tra pes -
soa que já se gu ra va o ra paz”. A per -
se gui ção foi pre sen ci a da pe las tes -
te mu nhas Ale xan dre Zim mer mann
He i ne berg e Henry Ross de uts cher
(fls. 21/22).

De acor do com o en ten di men to
ju ris pru den ci al, “é de se re co nhe cer a
ten ta ti va se en tre o fa to e a re cu pe ra -
ção do bem me de ou re du zi do es pa ço
de tem po, es pa ço es te em que o
agen te es te ve so fren do a es tre i ta pre -
sen ça da ati vi da de da ví ti ma, jun ta -
men te com Po li ci a is Mi li ta res, vi san do 
a pren dê-lo, de ma ne i ra que não se
po de di zer te nha ele ti do pos se man sa 
e pa cí fi ca da res” (TACrimSP — AC — 
Rel. Sid nei Be ne ti — RJD 11/54). Ain -
da: “Não bas ta a apre hen sio e a amo -
tio de lo co ad lo cum pa ra con su mar-se 
o rou bo. A fu ga do agen te, ao aca bar
de co me ter o de li to, com sua pri são
em fla gran te (art. 302, II, do CPP),
obs tan do a abla tio, de se nha o mo de lo 
ten ta do (art. 14, II, do CP). O acu sa do, 
apon ta do e, de lo go, per se gui do, nun-
ca te ve a pos se pa cí fi ca das co i sas
sub tra í das, as qua is, a bem di zer, não
sa í ram da es fe ra da vi gi lân cia dos
ofen di dos” (TACrimSP — AC — Rel.
Sér gio Pi tom bo — RT 703/311).

Não su pe rou,  por  tan to ,  a
condu ta do réu, a es fe ra da ten ta ti va,
pe lo que sua pe na-ba se é re du zi da de 
me ta de, an te o iter cri mi nis per cor ri do, 
pos to que es te che gou a en trar em
vi as de fa to com a ví ti ma, lo gran do
sub tra ir seu apa re lho ce lu lar. O cri me
só não se con su mou de vi do à pron ta
atu a ção da ví ti ma, que alar mou os

APELAÇÕES CRIMINAIS JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL

478 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



tran se un tes e sa iu em sua per se gui -
ção.

Des sa for ma, man ti da a pe -
na-ba se do ape lan te em qua tro anos e 
do is me ses de re clu são, au men ta da,
em de cor rên cia da re in ci dên cia, pa ra
qua tro anos e dez me ses, é es ta re du -
zi da de me ta de, to ta li zan do em do is
anos e cin co me ses de re clu são.

Fi nal men te, com re la ção à pe-
na pe cu niá ria, pe que no re pa ro me re-
ce a sen ten ça, em que a au to ri da de
ju di ci al a au men tou na se gun da fa se
de apli ca ção, quan do do re co nheci -
men to da agra van te da re in ci dên cia, o 
que é in viá vel. Assim, a pe na de mul ta 
fi ca man ti da ini ci al men te em 12 di as,
a qual, re du zi da de me ta de, an te o re -
co nhe ci men to da ten ta ti va, re sul ta em 
se is di as-mul ta.

As de ma is co mi na ções per ma -
ne cem inal te ra das.

Assim, o re cur so ma ni fes ta do
pe la de fe sa é par ci al men te pro vi do
pa ra des clas si fi car a con du ta do
agen te pa ra a for ma ten ta da, re du-
zin do-se sua pe na pa ra do is anos e
cin co me ses de re clu são e se is di as-
mul ta.

Por fim, ca be exa mi nar a si tua-
ção de Nor ton Oli ve i ra e Sil va, em bo -
ra ino cor ren te qual quer re cur so a res -
peito, a te or do pre vis to no ar ti go 654,
§ 2º, do Có di go de Pro ces so Pe nal.
Se- gun do o ar ti go 89, § 1º, da Lei n.
9.099/95 é con di ção es sen ci al à con-
ces são do be ne fí cio da sus pen são do
pro ces so, con ce di do ao no mi na do,
que a de nún cia se ja re ce bi da. E pa ra
tal, in dis pen sá vel que o fa to nar ra do
cons ti tua cri me, con so an te o pres cri to 
no ar ti go 43, in ci so I, do Có di go de
Pro ces so Pe nal, in ver bis: “A de nún-
cia ou a que i xa se rá re je i ta da quan do: 

1 — o fa to nar ra do evi den te men te não 
cons ti tu ir cri me". Na de nún cia ofe reci -
da con tra Nor ton Oli ve i ra e Sil va, dan -
do-o co mo in fra tor do ar ti go 10 da Lei
n. 9.437/97, por te ile gal de ar ma de fo -
go, foi afir ma do: “Em ato con tínuo,
Evan dro de Sou za Con ce i ção sub tra iu 
o apa re lho ce lu lar Erics son KF-788,
tam bém ten tan do rou bar a car te i ra de
Nor ton Oli ve i ra e Sil va. A ví ti ma re a giu 
e ca iu ao so lo, oca sião em que sa cou
uma pis to la ca li bre 22 e efe tu ou do is
dis pa ros atin gin do Evandro de Sou za
Con ce i ção nas ná degas, que fu giu do
lo cal” (gri fa mos). Segun do o cons tan -
te no la u do pe ri ci al de fl. 41, Evan dro
res tou fe ri do. No en tan to, a de nún cia
não co gi tou do cri me de ten ta ti va de
ho mi cí dio ou le são cor po ral. E ao ser
afir ma do na exor di al que em de cor -
rên cia da tenta ti va de sub tra ção per -
pe tra da “a ví ti ma re a giu”, por con se -
qüên cia, os dis pa ros efe tu a dos na
de fe sa do patri mô nio, que se en con -
tra va ameaça do, o por te da ar ma, ini -
ci al men te ile gal, pas sou a in te grar a
con du ta ilí ci ta ex pos ta na im pu ta ção.
Por tan to, se o uso da ar ma foi ne ces -
sá rio pa ra res guar dar di re i to, po is não
co gi ta da a prá ti ca de cri me ma is gra ve 
(ten ta ti va de ho mi cí dio ou le são cor -
po ral gra ve), a con clu são ine quí vo ca
é a de que a de nún cia, com re la ção a
Nor ton de Oli ve i ra e Sil va, não des cre -
veu uma con du ta de li tu o sa, mas ape -
nas a frag men tou, iso lan do um dos
se us com po nen tes do con tex to in te -
gral, clas si fi can do-o no ar ti go 10 da
Lei n. 9.437/97, em evi den te pre ju í zo
ao no mi na do. Assim, não des cre ven -
do a de nún cia uma con du ta de li tu o sa
não po de ria ter si do re ce bi da. No en -
tan to o foi, e a ace i ta ção deu mar gem
à pro pos ta de sus pen são do pro ces -
so. Evi den te o cons tran gi men to ile gal
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pe la au sên cia de jus ta ca u sa de cor -
ren te da de du ção da pre ten são pu ni ti -
va, nos ter mos que foi re a li za da. Lá
es tá des cri to um fa to que, evi den te -
men te, não cons ti tui cri me.

Em fa ce do ex pos to, é con ce-
di da or dem de ha be as cor pus, de ofí -
cio, pa ra anu lar a de nún cia ofe re cida
con tra Nor ton de Oli ve i ra e Sil va e su -
as con se qüên ci as, por au sên cia de
jus ta ca u sa, con so an te o de ter mi na do 
pe lo ar ti go 654, § 2º, do Có di go de
Pro ces so Pe nal.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Iri neu 
João da Sil va, e la vrou o pa re cer, pe la 
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
o Exmo. Sr. Dr. Ro bi son West phal.

Florianópolis, 4 de setembro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te com vo to;

Ma u rí lio Mo re i ra Le i te,

Re la tor.

APELAÇÃO CRIM I NAL N. 00.015736-8, DE JOINVILLE

Re la tor: Des. Irineu João da Silva

Júri — Nulidade pos te rior à pronúncia — Contradição na
votação dos quesitos — Inocorrência. 

Júri — Erro na for mu la ção do que si to prin ci pal  (ma te ri a li da de

e au to ria) — Ma té ria que se con fun de com o ar gu men to de de ci são con -

trá ria à pro va dos au tos — Du pli ci da de de ver sões — Ve re dic to com

su por te no con jun to pro ba tó rio — Prin cí pio da so be ra nia do júri po -

pu lar — Sen ten ça man ti da — Re cur so não pro vi do. 

Vistos, relatados e discutidos,
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
00.015736-8, da comarca de Joinville
(1ª Vara), em que é apelante Antônio
Padilha, sendo apelada a Justiça
Pública, por seu Promotor:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, por votação unânime,
conhecer do recurso e negar-lhe provi-
mento. 

Custas legais

Na co mar ca de Jo in vil le, o re-
pre sen tan te mi nis te ri al ofe re ceu de-
nún cia con tra Antô nio Pa di lha, dan-

do-o co mo in cur so nas san ções dos
ar ti gos 121, § 2º, I e III, e 121, § 2º, I e
III, c/c art. 14, II, to dos do Có di go Pe -
nal, por que:

“O de nun ci a do aci ma qua lifi ca -
do vi veu al gum tem po – apro xima da -
men te três anos – ama si a do com a ví -
ti ma Eve li na Den zer. No dia 9 de
de zem bro de 1989 foi vi si tá-la, em
ma is uma ten ta ti va pa ra que ela re a -
tas se o idí lio amo ro so.

“Sem su ces so, im bu í do de ódio 
e sen ti men to de vin gan ça, re sol veu
ma tar, não só ela, mas to dos os fa mi-
li a res. Pa ra tan to, adi ci o nou ‘ar sê ni co’ 
na ma té ria-pri ma des ti na da ao pre-
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pa ro do ali men to de no mi na do ‘po len -
ta’.

“No dia 14 de de zem bro de
1989, a ví ti ma Eve li na Den zer, se us fi -
lhos Edson, Nel son e Eli a ne, e sua
mãe Ja cin ta Antu nes e os pa ren tes
Re na to De mon ti e Val mi ra De mon ti,
sen ta ram-se à me sa pa ra o al mo ço,
on de foi sa bo re a da uma su cu len ta po -
len ta, pre pa ra da com a fa ri nha enve -
ne na da pe lo acu sa do. Pas sa dos al -
guns mi nu tos, to dos pas sa ram a
sen tir-se mal, ten do si do en ca mi nha-
dos ao hos pi tal, on de Edson Den zer e 
Nel son Den zer vi e ram a fa le cer, con-
for me des cre vem os la u dos pe ri ci a is
de fls. 13, 34 e 42. Os de ma is, por cir-
cuns tân ci as alhe i as à von ta de do
agen te, fo ram sal vos, so fren do ape-
nas as le sões des cri tas nos la u dos de
fls. 35 a 39” (fls. 2/3).

Pro ces sa do re gu lar men te, res-
tou pro nun ci a do nos ter mos da de -
núncia.

Irre sig na do, in ter pôs re cur so
em sen ti do es tri to, ob je ti van do ab-
sol vi ção por au sên cia de pro vas acer -
ca da au to ria, ten do es ta egré gia Câ -
ma ra, por vo ta ção unâ ni me, ne ga do
pro vi men to ao re cur so.

Sub me ti do a jul ga men to pe lo
Tri bu nal do Jú ri, res tou con de na do à
pe na de cum pri men to de 67 (ses sen ta 
e se te) anos e 4 (qua tro) me ses de re -
clu são, em re gi me ini ci al men te fe cha -
do, por in fra ção ao dis pos to nos arts.
121,  § 2º,  III (du as ve zes); 121, § 2º,
III c/c art. 14, II (cin co ve zes), e art. 70, 
ca put, in fi ne, do Có di go Pe nal.

Em fa ce da de ci são pro fe ri da
pe lo Con se lho de Sen ten ça, o réu
ape lou, com ful cro no art. 593, III, a, b, 
c e d, do CPP, pug nan do pe lo ofe re ci -
men to de ra zões na for ma do art. 600,

§ 4º, do CPP, e apre sen tou pro tes to
por no vo jú ri, o qual foi de fe ri do pe lo
Ma gis tra do, jul gan do-se pre ju di ca do o 
re cur so de ape la ção.

Incon for ma do, ape lou o re pre-
sen tan te mi nis te ri al, ale gan do ser o
pro tes to por no vo jú ri in ca bí vel, po is é
re qui si to de ad mis si bi li da de que a pe -
na co mi na da a ca da de li to se ja igual
ou su pe ri or a vin te anos, e, no ca so
em te la, “as pe nas fo ram aplica das cu -
mu la ti va men te, co mo se fos se con cur -
so ma te ri al, por que a ação do lo sa do
réu e os cri mes concor ren tes re sul ta -
ram de de síg ni os autô no mos, ain da
que pra ti ca dos medi an te uma só ação
(con cur so for mal)”. 

Com as con tra-ra zões, os au tos 
as cen de ram a es ta Instân cia, on de a
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
em pa re cer subs cri to pe lo Dr. Val dir
Vi e i ra, opi nou pe lo não co nheci men to
do re cur so. 

Esta egré gia Câ ma ra Cri mi nal,
por vo ta ção unâ ni me, em acór dão do
qual fui re la tor, de ci diu dar pro vi men to 
ao re cur so pa ra cas sar a de ci são que
aco lheu o pro tes to por no vo jú ri, de ter -
mi nan do-se o pro ces sa men to da ape -
la ção in ter pos ta.

Nas ra zões do re cur so, aduz a
de fe sa que há nu li da de ab so lu ta do
jul ga men to por er ro e con tra di ção na
vo ta ção dos que si tos, além de a de ci -
são pro fe ri da pe lo Con se lho de Sen -
ten ça ser con trá ria à pro va dos au tos.

Com as con tra-ra zões, a dou ta
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, em pa -
re cer da la vra do Dr. Vil mar Jo sé Lo ef, 
opi nou pe lo co nhe ci men to e não pro -
vi men to do re cur so.

É o relatório.
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1. Da ta ve nia das bem-lança -
das ra zões do ilus tre pa tro no do ape -
lan te, a de ci são do Tri bu nal do Jú ri
de ve ser man ti da. 

2. Se gun do o ape lan te, a de ci -
são dos ju ra dos é con tra di tó ria, por -
que afir ma que um nú me ro di feren te
des tes vo tou re co nhe cen do o em pre -
go de ve ne no no que si to do fa to prin -
ci pal, e, ao mes mo tem po, en tendeu
ino cor rer a qua li fi ca do ra do empre go
de ve ne no. Essa afir ma ção é, no mí ni -
mo, in con sis ten te, po is, além de ine -
xis tir re la ção en tre as vo ta ções, co mo
pô de o ape lan te de du zir que os vo tos
pro fe ri dos nos do is que si tos di fe ren -
tes par ti ram dos mes mos ju rados?

Nesse passo, não se percebe
qualquer incongruência no resultado
da votação dos quesitos, porque não
existe relação alguma en tre a quan-
tidade de votos dispensados a de ter-
minado quesito em conformação com
o número de votos atribuídos a outro.
Isso porque, a diferença na votação
não op era qualquer influência na
apreciação de uma possível con tra-
dição en tre quesitos.

Em ver da de, a di fe ren ça de vo -
tos en tre eles na da ma is re pre sen ta
que o re sul ta do da vo ta ção de ca da
que si to iso la da men te e, ob vi a men te,
não im pli ca, co mo quer o ape lan te,
em con tra ri e da de en tre eles. Contra -
di ção exis ti ria se di ver gen te fos se a
respos ta da da a que si tos re fe ren tes a
uma mes ma te se ou na hi pó te se de
se rem aco lhi das pro po si ções in com-
pa tí ve is. Afi nal, por ma i o ria, am bos os 
que si tos fo ram aco lhi dos, em re la ção
a to das as ví ti mas. Lo go, por que os
vo tos dis pen sa dos a ca da que si to di -
zem res pe i to ex clu si va men te à mes -
ma ma té ria, não há o que se fa lar em

con tra di ção en tre eles, e, con se-
qüen te men te, co mo dar gua ri da à pre -
ten são re cur sal nes se par ti cu lar.

Por tan to, não há que se reco -
nhe cer a nu li da de do jul ga men to por
con tra di ção na de ci são dos ju rados na 
vo ta ção dos que si tos re fe rentes ao
ins tru men to uti li za do pa ra a prá ti ca
dos cri mes de ho mi cí dio (vene no) e a
qua li fi ca do ra do em pre go de ve ne no,
se o Ma gis tra do sen tenci an te os ela -
bo rou e in qui riu na or dem le gal pres -
cri ta e re gu lar.

2. No to can te à aven ta da nu li-
da de por er ro na for mu la ção dos que -
si tos, têm-se que a ma té ria confun -
de-se com o mé ri to do ar gu men to de
ocor rên cia de de ci são con trá ria à pro -
va dos au tos.  

Se gun do o ape lan te, se o acu -
sa do foi de nun ci a do e li be la do por que
“adi ci o nou ar sê ni co em fa ri nha uti li za -
da no pre pa ro de uma po len ta” (fl.
349),  a re da ção dos que si tos não po -
de ria ter si do ino va da pa ra ques ti o nar
fa to dis tin to, “uma vez que exis te di fe -
ren ça en tre ‘co mi da pre pa ra da com in -
gre di en te no qual se ha via adi ci o na do
ve ne no’ e ‘adi ci o nar ve ne no à ma té ria
pri ma des ti na da ao pre pa ro de po len -
ta’. Isso por que a pe rí cia não cons ta -
tou a pre sen ça de qual quer subs tân -
cia ve ne no sa na po len ta pre pa ra da ou 
na fa ri nha uti li za da em seu pre pa ro”
(fl. 350).

Con so an te o Có di go de Pro-
ces so Pe nal, os que si tos de vem ser
for mu la dos com ob ser vân cia de al gu -
mas re gras, en tre as qua is a de que o
pri me i ro de les ver sa rá so bre o fa to
prin ci pal, em con for mi da de com o li be -
lo (CPP, art. 484, in ci so I).
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“Fa to prin ci pal ‘é o que cons ti tui 
o ob je to da acu sa ção e o seu que si to
de ve ser re di gi do de acor do com o li -
be lo, com pre en den do to dos os se us
ele men tos in te gran tes. Não é mis ter,
en tre tan to, que as pa la vras do li be lo
se jam re pro du zi das li te ral men te, bas -
tan do que a re da ção se ajus te subs tan -
ci al men te ao res pec ti vo ar ti cu la do’.

“(...) O de no mi na do fa to prin ci -
pal tem co mo ele men tos: no me do
réu, da ta, ho ra, lo cal on de o fa to ocor -
reu, ins tru men to usa do pa ra a prá ti ca
de li ti va, no me da ví ti ma e le sões cor -
po ra is des cri tas no la u do ne cros có -
pio” (He rá cli to Antô nio Mos sin, Jú ri:
Cri mes e Pro ces so, SP: Atlas, 1999,
pág. 413).

Ora, o em pre go de ve ne no es tá 
in ser to no que si to per ti nen te ao fa to
prin ci pal, des vin cu la do da qua lifi ca do -
ra do inc. III do § 2º do art. 121 do CP
(com em pre go de ve ne no), eis que o
ca so do ho mi cí dio por en vene na men -
to é da que les em que a qua li fi ca ção é
au to má ti ca. 

A ma te ri a li da de, ao con trá rio
do que ale ga, res tou su fi ci en te men te
com pro va da, sen do que a pe rí cia
ates tou pre sen ça de ar sê ni co no es tô -
ma go de pe lo me nos uma das ví ti mas
fa ta is. Aliás, co mo bem adu ziu o ilus -
tre Dr. Ro dri go Col la ço, na pronún cia,
“a ma te ri a li da de das in fra ções es tá
com pro va da pe los la u dos pe ri ci a is de
fls. 16, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, ates -
tan do o en ve ne na men to fa tal de du as
ví ti mas e par ci al de ou tras cin co” (fl.
203). Além dis so, não se ol vi da que foi 
ates ta da a pre sen ça de ar sê ni co nos
res tos de co mi da apre en di dos, ob vi a -
men te pro du to do vô mi to ca u sa do por
sua in ges tão (fl. 16).

O fa to de não ter si do en con-
tra do o ve ne no na fa ri nha uti li za da, no 
ca so, é da do pe ri fé ri co, que não in ter -
fe re no ve re dic to, ha ja vis ta que, se -
gun do a ver são res pal da da por uma
das ví ti mas, “cer ta oca sião, no me io
de uma se ma na, a in for man te fez uma 
po len ta pa ra a fa mí lia. Nes se fim de
se ma na o acu sa do es te ve na ca sa da
in for man te. Na quin ta-fe i ra se guin te, a 
in for man te fez uma po len ta ma i or, já
que ha via ma is pes so as, uti li zan do-se 
de um sa co fe cha do de um qui lo de fu -
bá, acres ci do de cer ta quan ti da de que 
res ta ra da po len ta an te ri or, que ha via
si do guar da da num sa co já aber to de
fa ri nha. O fu bá, in clu si ve o sa co aber -
to que con ti nha o res to da po len ta an -
te ri or, era guar da do num ar má rio de
ma de i ra den tro da cozi nha. No fi nal de 
se ma na an tes da tra gé dia, a in for man -
te con ta que sua fi lha dis se que o acu -
sa do a ame a ça ra de mor te, o que con -
tou de po is  do acon te c i  do na
quin ta-fe i ra, quan do es ta vam no hos -
pi tal (...) A fre qüên cia com que co mem 
po len ta na ca sa da in for man te é de
uma vez por se ma na. A in for man te viu 
o acu sa do, no úl ti mo fi nal de se ma na
em que es ta va em sua ca sa, com uma 
das mãos no ar má rio on de es ta va a fa -
ri nha. Ao vê-la, o réu as sus tou-se e ti -
rou a mão do ar má rio ime di a ta men te”.

Por tan to, per fe i ta men te pre vi-
sí vel que, se al gum ve ne no foi adi cio-
na do na fa ri nha de fu bá pa ra o pre pa ro 
de po len ta, da das às cir cuns tân ci as
(fur ti va men te e acres cen ta da na par te 
de ci ma do sa co de fu bá), te ria si do to -
tal men te uti li za da, não so bran do ves -
tí gi os.

Nes se pas so, a cir cuns tân cia 
de o 1º que si to — re fe ren te ao fa to
prin ci pal — ter si do re di gi do sem que
se cons tas se em qual ti po de co mi da

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 483

JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL APELAÇÕES CRIMINAIS



foi en con tra do o ve ne no (ar sê ni co) é
da do ir re le van te. 

No to can te à au to ria, co mo
bem se adu ziu na de ci são que man -
te ve a sen ten ça de pro nún cia, não
re sul ta es cor re i ta e li vre de qual quer
dú vi da, mas foi jus ta men te tal cir -
cuns tân cia que fez com que a ma té ria
fos se sub me ti da ao cri vo do Con se lho 
de Sen ten ça, cons ti tu ci o nal men te
com pe ten te pa ra di ri mi-la. 

O réu, nas opor tu ni da des em
que foi in qui ri do, ne gou a im pu ta ção
de que te nha mi nis tra do ar sê ni co na
co mi da in ge ri da pe las ví ti mas, ca u -
san do a mor te dos ir mãos Edson e
Nel son Den zer, fi lhos de Eve li na Den -
zer, an te a ne ga ti va des ta em re a tar o
na mo ro (fls. 13, 94 e 121v.). 

As ví ti mas, con quan to não afir -

mem ca te go ri ca men te que foi o ora

re cor ren te o au tor dos cri mes, narra -

ram em de ta lhes o tu mul tu a do re la ci o -

na men to com Eve li na, ha ven do in clu -

s i  ve a sus pe i  ta  de que te nha

en ve ne na do o fa le ci do ma ri do da-

que la, com idên ti co pro ce di men to,

além das cons tan tes ame a ças de

mor te em vir tu de da ne ga ti va da ma -

nu ten ção do co ló quio amo ro so (fls.

20, 21, 22, 23, 24, 47, 126 e 185).

A pre sen ça do réu na ca sa das

ví ti mas, di as an tes dos ter rí ve is acon-

te ci men tos, ali a da ao seu es tra nho

com por ta men to na oca sião, e o in con- 

tes te es for ço que des pen dia pa ra a

con ti nu i da de da tem pes tu o sa re la ção, 

re che a da com ame a ças de mor te,

em bo ra não se jam ele men tos con-

clu si vos acer ca da au to ria, cons ti tu em 

in dí ci os su fi ci en tes pa ra a ma nu ten -

ção do de ci sum con de na tó rio pro fe ri -

do pe lo Jú ri po pu lar.

A in ves ti ga ção não des co briu
ini mi gos de Eve li na e se us fa mi li a res
ca pa zes ou com mo ti va ção pa ra pra ti -
car tal ato.

Assim, a de ci são dos ju ra dos, 
que op tou por aca tar a ver são acu sa -
tó ria de que as ví ti mas in ge ri ram co mi -
da com in gre di en te na qual o réu, di as
an tes, adi ci o nou ve ne no, não afron tou 
a pro va dos au tos. Ressal te-se, por
opor tu no, que, “ao Jú ri é as se gu ra do o
pri vi lé gio de es co lher, na pro va fe i ta,
aqui lo a que quer dis pen sar con si de ra -
ção, des pre zan do o ma is” (Edu ar do
Espí no la Fi lho, Có di go de Pro ces so Pe -
nal Bra si le i ro Ano ta do, vol. V, pág. 434).

A ju ris pru dên cia des te Tri bu nal
é unís so na:

“Ho mi cí di os sim ples con su-
ma do e ten ta do — Du pli ci da de de ver -
sões — Con se lho de Sen ten ça que
aco lheu a que en ten deu ma is con sen-
tâ nea com a re a li da de dos fa tos —
De ci são que não se apre sen ta ma ni-
fes ta men te con trá ria ao con jun to pro-
ba tó rio — So be ra nia dos jul ga men tos
do Tri bu nal do Jú ri — Ma nu ten ção do
ve re dic to” (Ap. Crim. n. 99.010936-4,
de Ja ra guá do Sul, rel. Des. Jor ge
Mus si, j. 8/9/1999).

3. Di an te do ex pos to, co nhe-
ce-se do re cur so e ne ga-se-lhe pro vi-
men to.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Jor ge 
Mus si, e la vrou pa re cer, pe la dou ta
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o
Exmo. Sr. Dr. Vil mar Jo sé Lo ef.

Florianópolis, 9 de outubro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te com vo to;

Iri neu João da Sil va,

Re la tor.
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APELAÇÃO CRIM I NAL N. 01.015119-7, DE PAPANDUVA

Re la tor: Des. Irineu João da Silva

Pe nal e processual — Inépcia da denúncia — Justa causa —
Nulidade inexistente. 

Se a denúncia descreveu fato típico imputado ao agente, com
observância das diretrizes do art. 41 do CPP, proporcionando
ampla defesa, não pode ser considerada inepta e sem justa causa.

A circunstância de o representante do Ministério Público não
explicitar quantos foram os co-autores não é de molde a acarretar
nulidade do processo, especialmente quando os elementos colhidos
no inquérito não são suficientes a definir, de forma concreta, a
participação de outros, além dos dois denunciados, na prática do
ilícito pe nal.

Processo pe nal — Defesa prévia — Não apresentação —
Peça dispensável — Novo defensor que, indagado sobre o desejo de
inquirir testemunhas, nega expressamente — Nulidade afastada.

Como a defesa prévia é peça facultativa,  a critério do
defensor, não há imperativo le gal para intimação do réu caso não
seja apresentada. Assim, não há como acolher o argumento de que a
ausência de apresentação de alegações preliminares cerceou a
defesa do agente que, após constituição de novo defensor, informou
não possuir testemunhas.

Crime con tra o patrimônio — Furto qualificado — Concurso
de pessoas — Tentativa — Ausência de perícia — Crime ma te rial —
Irrelevância — Materialidade comprovada — Crime impossível —
Início dos atos de execução — Negativa de autoria — Indícios
concludentes que autorizam a mantença da condenação.

Evidenciando o acervo probatório que o agente foi
surpreendido, na companhia de, no mínimo, mais duas pessoas, uma
delas não identificada, após inibir o sistema de alarme de instituição
bancária, o reconhecimento do crime de furto, em sua modalidade
tentada, é medida de rigor.

A multiplicidade de agentes na subtração, em crime de furto,
caracteriza, por si só, a causa es pe cial  de aumento do concurso de
duas ou mais pessoas, mesmo que as outras não sejam identificadas.
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Pena crim i nal — Substituição por restritivas de direitos (Lei
n. 9.714/98) — Requisitos subjetivos ausentes — Insuficiência da
medida — Impossibilidade. 

Não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos o réu que, condenado por delito sim i lar,
responde a outro processo por crime con tra o patrimônio, porque a
medida, evidentemente, não se mostra suficiente.

Pena crim i nal — Sursis — Réu reinciente em crime doloso —
Impossibilidade — Inteligência do art. 77, inc. I, do Código Pe nal —
Recurso não provido.

“A re in ci dên cia em cri me do lo so é óbi ce in trans po ní vel à

con ces são do sur sis” (JC 48/485).

Vistos, relatados e discutidos,
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
01.015119-7, da comarca de Papan-
duva, em que é apelante Adenir Mielke, 
sendo apelada a Justiça Pública, por
seu Promotor:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, por votação unânime,
conhecer do recurso e negar-lhe provi-
mento.

Cus tas na for ma da lei.

Na co mar ca de Pa pan du va, o
re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co
ofe re ceu de nún cia con tra Ade nir Mi el -
ke e Dal ton No ble de Assis, dan do-os
co mo in cur sos nas san ções do art.
155, § 4º, inc. IV, c/c arts. 29 e 14, inc.
II, to dos do Có di go Pe nal, por que:

“Na ma dru ga da de 19 de ja ne i -
ro do cor ren te ano, os do is de nun ci a -
dos, acom pa nha dos, no mí ni mo, ain -
da, de um ter ce i ro ele men to, a quem
se re cu sa ram a iden ti fi car, quan do
não, ain da, de ma is do is ele men tos,
vi e ram até a ci da de de Mon te Cas te lo, 
nes ta Co mar ca, com o de li be ra do pro -
pó si to de pra ti car sub tra ção pa tri mo -

ni al, vi ti man do a agên cia do Ban co do
Bra sil S.A., da que la Ci da de, em-
preendendo nis so es for ços co muns.

“Uma vez em Mon te Cas te lo,
en cos ta ram o au to mó vel mar ca Fi at,
mo de lo Ti po 1.6 IE, ano 1994, pla ca
LWT 3122, cor cin za, que ocu pa vam,
per to de um es cri tó rio de con ta bi li da -
de, di ri gin do-se, na se qüên cia, até a
agên cia do ban co.

“Ali, um de les cor tou os fi os que 
fa zem a li ga ção te le fô ni ca da agên cia
com a re de ge ral de te le fo nia, que es -
ta vam si tu a dos em uma ca i xa te le fô ni -
ca sub ter râ nea, na cal ça da do ou tro
la do da rua on de si tu a da a agên cia
ban cá ria.

“Enquan to is so, ou tros do is já
se di ri gi ram até a agên cia, den tre eles
o de nun ci a do Dal ton.

“Aque le dos réus que cor ta va
os fi os te le fô ni cos, de sa ti van do o sis te -
ma de alar me da agên cia, que é aci o na -
do atra vés da fi a ção te le fô ni ca, foi vis -
to, en quan to as sim pro ce dia, por um
vi zi nho que pos sui um bar per to da
agên cia ban cá ria.
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“Re fe ri do vi zi nho avi sou a Po lí -
cia Mi li tar, que foi até a agên cia e, ali
em fren te, lo ca li zou e de te ve o de nun -
ci a do Ade nir Mi el ke.

“Enquanto os policiais conver-
savam com Adenir, o mesmo vizinho
viu outros dois, dentre eles o co-denun-
ciado Dal ton No ble de Assis, saltando
um muro da agência bancária, na
direção da rua, avisando os policiais.

“Estes se gui ram os que ha vi am 
sal ta do o mu ro da agên cia e, ain da,
con se gui ram lo ca li zar o réu Dal ton.

“Em re vis ta pes so al efe tu a da
na pes soa do de nun ci a do Ade nir, já
na De le ga cia de Po lí cia de Mon te
Cas te lo, pa ra on de am bos fo ram le va -
dos, foi en con tra da a cha ve do au to -
mó vel Ti po, que foi, en tão, lo ca li za do
e le va do até a De le ga cia de Po lí cia.

“Embo ra os do is réus ne guem
que es ta vam a agir no pro pó si to de
realizar sub tra ção pa tri mo ni al na
agência ban cá ria, os fa tos, co mo des -
cri tos, de mons tram o in ver so, ra zão
pe la qual lhes foi da do voz de pri são,
sen do la vra do au to cor res pon den te,
achan do-se pre sos.

“Os do cu men tos que acom pa -
nham es ta pe ti ção ini ci al, ob ti dos via
in ter net, atra vés da pá gi na do Tri bu -
nal de Jus ti ça de San ta Ca ta ri na,
mos tram que am bos pos su em an te ce -
den tes cri mi na is na co mar ca de Jo in -
vil le, a se rem me lhor es cla re ci dos me -
di an te cer ti dões ju di ci a is” (fls. 2/4).

Con clu í da a ins tru ção cri mi nal,
os acu sa dos res ta ram con de na dos
nos ter mos da de nún cia às pe nas:

— Ade nir Mi el ke, de 11 (on ze)
me ses de re clu são, e pa ga men to de 4 
(qua tro) di as-mul ta, no va lor uni tá rio
de R$ 20,00;

— Dal ton No ble de Assis, de 9
(no ve) me ses de re clu são e pa ga men -
to de 4 (qua tro) di as-mul ta, no va lor
uni tá rio de R$ 20,00.

Inconformado, o réu Adenir Miel-
ke apelou, alegando que o processo é
nulo, pela ausência de materialidade e 
intimação sobre a desídia de seu
defensor. No mérito, argumenta que
se trata de crime impossível; requer a
absolvição por insuficiência de provas
ou, alternativamente, a desclassifi-
cação para a forma fun da men tal do
crime de furto (CP, art. 155, ca put) ou, 
ainda, de dano (CP, art. 163). Por fim,
pleiteia a substituição da pena pri-
vativa de liberdade por restritiva de
direitos.

Com as con tra-ra zões, os au tos 
as cen de ram a es ta Instân cia, ma ni -
fes tan do-se a dou ta Pro cu ra do ria-Ge -
ral de Jus ti ça, em pa re cer da la vra do
Dr. De mé trio Cons tan ti no Ser ra ti ne,
pe lo co nhe ci men to e não pro vi men to
do re cur so.

É o re la tó rio.

1. De pronto afasta-se a ale-
gação de inépcia da denúncia e au-
sência de justa causa para deflagrar a
ação pe nal con tra o apelante, pois o
que se extrai da leitura da exordial
acusatória (fls. 2/4), na qual o repre-
sentante do Órgão Min is te rial descre-
veu a prática de crime (tentativa de
furto qualificado pelo concurso de
agentes), é que o Par quet indivi-
dualizou a conduta e a participação do 
acusado, fazendo referência à partici-
pação de outras pessoas (fl. 2).

A cir cuns tân cia de o re pre sen -
tan te do Mi nis té rio Pú bli co não ex pli ci -
tar quan tos fo ram os co-au to res não é
de mol de a acar re tar nu li da de do pro -
ces so, es pe ci al men te quan do os ele -
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men tos co lhi dos no in qué ri to não são
su fi ci en tes a de fi nir, de for ma con cre -
ta, a par ti ci pa ção de ou tros, além dos
do is de nun ci a dos, na prá ti ca do ilí ci to
pe nal.

Além dis so, a de nún cia con tém
a iden ti fi ca ção do ape lan te, a clas si fi -
ca ção do cri me e o rol de tes te mu -
nhas, re sul tan do, por tan to, per fe i ta,
sob o en fo que do art. 41 do CPP, sen -
do for mal men te ap ta ao fim a que se
des ti nou, is to é, des cre veu a con du ta
tí pi ca do ape lan te, pos si bi li tan do o
exer cí cio cons ti tu ci o nal da am pla de -
fe sa e do con tra di tó rio.  

Ade ma is, a pe ça acu sa tó ria so -
men te po de ser con si de ra da inep ta
quan do omi tir da dos ver te bra is da
des cri ção do fa to de li tu o so atri bu í do,
sen do vá li da mes mo que in di que su -
cin ta men te qual a con du ta.

Nes se sen ti do é o en ten di men -
to da ju ris pru dên cia do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça:

“Não é inep ta a de nún cia que
des cre ve fa tos que, em te se, apre sen -
tam a fe i ção de cri me e ofe re ce con di -
ções ple nas pa ra o exer cí cio de de fe -
sa” (STJ, RT 725/526).

Por is so,  se a de nún cia des -
cre veu fa to tí pi co im pu ta do ao agen te, 
com ob ser vân cia das di re tri zes do art. 
41 do CPP, pro por ci o nan do a am pla
de fe sa, não po de ser con si de ra da
inep ta e sem jus ta ca u sa e mu i to me -
nos con fec ci o na da com abu so do po -
der mi nis te ri al.

2. Da mes ma for ma, afas ta-se
a pre li mi nar de nu li da de por au sên cia
de in ti ma ção da de sí dia do de fen sor.

Se gun do o ape lan te, a ins tru -
ção pro ces su al foi en cer ra da sem que 
o acu sa do te nha apre sen ta do de fe sa

pré via, “tor nan do o pro ces so anu lá vel, 
de vi do ao pre ju í zo que so freu, pe lo
cer ce a men to de de fe sa” (fl. 9).

Como se acentuou no Ha beas
Cor pus n. 01.004746-2, deste Re la tor, 
em 17 de abril do corrente ano, “a de-
fesa prévia é ato processual dispen-
sável, pois ‘por vezes, o silêncio é
mais interessante para a defesa, que
poderá manifestar-se sobre o mérito
da causa após a produção da prova.
Assim, a apresentação da defesa
prévia não é obrigatória, mas mera
faculdade do princípio da ampla
defesa. Sendo peça dispensável, a
critério do defensor, a omissão da
defesa prévia, ou a ausência do rol de
testemunhas, não constituem nuli-
dade por ausência de defesa’ (Julio
Fabbrini Mirabete, Código de Pro-
cesso Pe nal Interpretado, 7ª ed., SP,
At las, 2000, pág. 885).

“Assim, data venia do enten-
dimento do ilustre defensor consti-
tuído do paciente, ora impetrante, não
há como acolher o argumento de que
a ausência de apresentação de
alegações preliminares cerceou sua
defesa. Ainda mais se considerarmos
o que consta do termo de audiência de 
fl. 150: ‘O defensor constituído do
acusado Adenir anteriormente não
apresentou defesa prévia, sendo que
o procurador atual Júlio César Freitas
informou que não tem testemunha da
defesa’" (fls. 250/251).

Afas ta-se, po is, a pre li mi nar
aven ta da.

3. Os de ma is ar gu men tos con -
fun dem-se com o mé ri to do re cur so in -
ter pos to.

Na ma dru ga da do dia 19 de ja -
ne i ro de 2001, o Sr. Vil son João dos
San tos, pro pri e tá rio de um bar na Rua
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XV de No vem bro, no cen tro da ci da de
de Mon te Cas te lo, in for mou ao ser vi -
ço de plan tão da Po lí cia Mi li tar que
ha via vis to um ele men to em ati tu de
sus pe i ta, em fren te à agên cia do Ban -
co do Bra sil.  Di ri gin do-se até a agên -
cia, lo ca li za ram e de ti ve ram o de nun -
ci a do Ade nir Mi el ke, com o qual foi
en con tra da a cha ve do au to mó vel Ti -
po, 1.6 IE, ano 1994, pla ca LWT 3122, 
cor cin za, lo ca li za do per to de um es -
cri tó rio de con ta bi li da de.

Enquan to os po li ci a is con ver sa -
vam com Ade nir, o Sr. Vil son viu ou tras
du as pes so as sal tan do um dos mu ros
da agên cia ban cá ria e avi sou os po li -
ci a is, que con se gui ram lo ca li zar o réu
Dal ton No ble de Assis, em um pos to
de ga so li na, nas pro xi mi da des.

Embo ra a ale ga ção do réu de
que a ma te ri a li da de do cri me não res -
tou com pro va da pe la au sên cia de pe -
rí cia, tem-se que ela res tou evi den ci a -
da pe la Fi cha de Ocor rên cia (fl. 38),
Au to de Ve ri fi ca ção Fo to grá fi co do Lo -
cal do De li to (fls. 166/169) e do cu -
men tos do Sis te ma de Aten di men to
ao Cli en te da agên cia do Ban co do
Bra sil (fls. 52/57), ates tan do que, efe -
ti va men te, hou ve cor te no sis te ma de
alar me do pré dio, bem co mo pe las de -
ma is pro vas dos au tos, a se guir ana li -
sa das.

Co mo se sa be, “o cor po de de li -
to, na clás si ca de fi ni ção de João Men -
des, é o con jun to dos ele men tos sen -
sí ve is do fa to cri mi no so. Diz-se di re to
quan do re ú ne ele men tos ma te ri a is do
fa to im pu ta do. Indi re to, se, por qual -
quer me io, evi den cia a exis tên cia do
acon te ci men to de li tu o so. A Cons ti tu i -
ção da Re pú bli ca res guar da se rem
ad mi ti das as pro vas que não fo rem
pro i bi das por lei. Res tou, as sim, afe ta -

da a cláu su la fi nal do art. 158 do CPP,
ou se ja, a con fis são não ser idô nea
pa ra con cor rer pa ra o exa me de cor po 
de de li to. No pro ces so mo der no não
há hi e rar quia de pro vas, nem pro vas
es pe cí fi cas pa ra de ter mi na do ca so.
Tu do que lí ci to for, idô neo se rá pa ra
pro je tar a ver da de re al. No ca so con -
cre to, além da con fis são, hou ve
depoimento de tes te mu nha” (STJ —
HC n. 2.454, rel. Min. Lu iz Vi cen te
Cernicchiaro, DJU 12/4/93, pág.
6.085).

Ju lio Fab bri ni Mi ra be te é ex plí -
ci to:

“Ensi na a dou tri na que não há
qual quer for ma li da de pa ra a cons ti -
tu i ção do cor po de de li to in di re to,
nor mal men te re ve la do por pro va tes -
te mu nhal. O ju iz de ve in qui rir a tes te -
mu nha so bre a ma te ri a li da de do fa to e 
su as cir cuns tân ci as e a pa la vra de la
bas ta rá pa ra fir mar o con ven ci men to
do jul ga dor, de acor do com o prin cí pio
da li vre apre ci a ção. A úni ca res tri ção
pre vis ta na lei a res pe i to é a de que o
exa me de cor po de de li to in di re to não
po de ser su pri do ex clu si va men te pe la
con fis são do acu sa do. No ma is, a pro -
va da exis tên cia do cri me po de ser for -
ma da por qual quer ele men to pro ba tó -
rio não ve da do em lei” (Pro ces so
Pe nal, SP, Atlas, 1995, 4ª ed., pág.
270).

Nes se sen ti do, o Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral já de ci diu:

“O exame de corpo de delito
direto pode ser suprido, quando desa-
parecidos os vestígios sensíveis da
infração pe nal, por outros elementos
de caráter probatório existentes nos
au tos da persecutio criminis, nota-
damente os de natureza testemunhal
ou documental.
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“Os postulados da verdade real, 
do livre convencimento do magistrado 
e da inexistência de hierarquia le gal
em matéria probatória admitem e
legitimam — consoante orientação
jurisprudencial firmada pela Suprema
Corte — a utilização da prova tes-
temunhal, da prova documental e, até
mesmo, da confissão do próprio réu,
como elementos hábeis ao válido
suprimento da ausência do exame
pericial de corpo de delito. Prece-
dentes: RTJ 84/425, 89/109,
103/1.040, 112/167.

“O ma gis tra do sen ten ci an te po -
de, em con se qüên cia — e des de que
não ma is sub sis tam os ves tí gi os ma te -
ri a is da in fra ção pe nal — re cor rer, pa ra 
efe i to de pro la ção de seu ato de ci só rio, 
a ou tros me i os de con vic ção, não obs -
tan te a au sên cia do exa me pe ri ci al. A
fal ta do la u do pe ri ci al não de ve con du -
zir, ne ces sa ri a men te, à de cre ta ção da
nu li da de do pro ces so. Ante a ine xis -
tên cia ou in su fi ciên cia dos ele men tos
pro ba tó ri os, de ve o ju iz, co mo or di ná -
rio efe i to con se qüen ci al, pro fe rir o non
li quet” (HC n. 69.174-9, do Rio de Ja -
ne i ro, rel. Min. Cel so de Mel lo, j.
7/4/92).

Além dis so, o pró prio Có di go
de Pro ces so Pe nal dis põe que “o Ju iz  
não fi ca rá ads tri to ao la u do, po den do
ace i tá-lo ou re je i tá-lo, no to do ou em
par te” (art. 182), de ven do for mar sua
“con vic ção pe la li vre apre ci a ção da
pro va” (art. 157).

De ou tra ban da, não se ol vi da
que es ta mos di an te de um cri me de
fur to, na for ma ten ta da, que, por sua
clas si fi ca ção dou tri ná ria, é ma te ri al,
ou de re sul ta do, ou se ja, a ação ou
omis são do agen te pro vo ca uma mo -
di fi ca ção no mun do ex te ri or. Essa mo -

di fi ca ção, no ca so do cri me do art. 155 
do Có di go Pe nal, con sis te na sub tra -
ção da co i sa da es fe ra de vi gi lân cia ou 
de po der do do no ou pos su i dor, e sua
trans fe rên cia pa ra a es fe ra de dis po ni -
bi li da de do agen te. Na ma i o ria dos ca -
sos, no en tan to, a mo di fi ca ção ocor ri -
da é ex trín se ca à co i sa, não obs tan te
pos sa ocor rer uma mo di fi ca ção in trín -
se ca à co i sa, co mo, no fur to qua li fi ca -
do pe la des tru i ção de obs tá cu lo à sub -
tra ção da co i sa.

So bre a ma té ria o Prof. We ber
Mar tins Ba tis ta es cla re ce:

“Considerável parcela dos Juí-
zes costuma afirmar, na motivação da
sentença, em qualquer caso de furto
ou de roubo, que a ‘materialidade do
crime está provada pelo auto de
apreensão da coisa’, ou ‘pelo auto de
apreensão e pelo laudo de exame da
coisa’. Será possível falar, indis-
criminadamente, quem (sic) qualquer
hipótese de furto ou de roubo, em
‘materialidade do delito?’ E, sendo
isso possível, tal ‘materialidade’ esta-
rá provada com a só apreensão, ou a
apreensão e exame do bem sub-
traído?

“Se se tratar de furto simples,
ou de roubo sem lesões graves ou
morte da vítima, a resposta é não. A
subtração da coisa é, em regra, um
fato transeunte. Primeiro, porque o
agente pode dar-lhe um sumiço,
fazê-la desaparecer, destruí-la, co-
mê-la. Depois porque, ainda que tal
não ocorra, o encontro de um objeto
no lugar x apenas prova sua existên-
cia, não, necessariamente, que ele
pertencia a outra pessoa, estava em
outro lugar e dali foi retirado pelo
agente — que são essentialia do furto
e do roubo. A ação de subtrair, salvo
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exceções, é transeunte, não deixa
marcas, motivo por que demanda,
como prova, a existência de outros
elementos.

“(...)

“Fo ra dis so, não é im pres cin dí -
vel, co mo pro va da exis tên cia do fa to,
a apre en são e, mu i to me nos, o exa me 
das co i sas fur ta das ou rou ba das. Bas -
ta, co mo é evi den te, que se ja in du vi -
do sa a exis tên cia da sub tra ção. O en -
con tro da co i sa com o agen te, ou em
lu gar on de por ele foi de i xa da, não é
ma is que sim ples in dí cio do cri me e da 
au to ria.

“Este é o en ten di men to, po -
de-se di zer unâ ni me, dos Tri bu na is”
(O Fur to e o Rou bo no Di re i to e no
Pro ces so Pe nal, Fo ren se, 1987, págs. 
421/423).

4. Por ou tro la do, o ar gu men to
tem a ver com a ale ga ção de cri me im -
pos sí vel, por que não res tou com pro -
va do nos au tos que no in te ri or da ins -
ti tu i ção fi nan ce i ra ha via di nhe i ro,
ten do ocor ri do a im pro pri e da de ab so -
lu ta do ob je to. 

Ensi na-nos a dou tri na que o cri -
me im pos sí vel po de se dar de du as
for mas a sa ber: por ine fi cá cia ab so lu -
ta do me io, quan do o agen te uti li za-se 
de me io in ca paz de pro du zir seu in -
ten to; ou por im pro pri e da de ab so lu ta
do ob je to, pe la ine xis tên cia do bem vi -
sa do ou quan do pe la si tu a ção ou con -
di ção é im pos sí vel a exe cu ção do pla -
ne ja do.

Con tu do, sem ra zão o ape lan -
te. Pa ra que ocor ra o de li to im pos sí -
vel, se gun do o dis pos to no art. 17 do
Có di go Pe nal, é ne ces sá rio que se ja
ab so lu ta a ine fi cá cia do me io em pre -
ga do ou ab so lu ta a im pro pri e da de do
ob je to. No ca so, in di fe ren te à ca rac te -

ri za ção do cri me de fur to ten ta do que
hou ves se com pro va ção da exis tên cia
“da co i sa alhe ia mó vel”, ha ja vis ta o
cri me ter si do per pe tra do con tra uma
ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

Ora, no ca so dos au tos, o agen -
te na com pa nhia de ou tros com par sas 
ini ci a ram con du ta tí pi ca de cri me con -
tra o pa tri mô nio, co me çan do a exe cu -
tar o pla no, ini bin do a ação do sis te ma 
de alar me da agên cia ban cá ria, não
com ple tan do seu in ten to ou mes mo
evo lu í do na es ca la da cri mi no sa, por
ha ver des per ta do a ação po li ci al. Em
ta is cir cuns tân ci as, não há que se fa -
lar em me i os ini dô ne os ou cri me im -
pos sí vel, por quan to a con du ta do
agen te sa iu da es fe ra dos atos pre pa -
ra tó ri os, in gres san do nos atos de exe -
cu ção, frus tra da pe la pron ta ação po li -
ci al.

Assim, não se po de re co nhe cer 
o cri me im pos sí vel, po is os me i os uti li -
za dos pe lo acu sa do não fo ram ab so -
lu ta men te ine fi ca zes (con for me Au to
de Ve ri fi ca ção de fls. 166/169) e tam -
pou co po de-se afir mar que os atos
pra ti ca dos fo ram me ra men te pre pa ra -
tó ri os, con for me as pro vas co le ta das.
Ocor reu, sim, a ten ta ti va, po is, em bo -
ra ini ci a da a exe cu ção, o cri me não se
con su mou por cir cuns tân ci as alhe i as
à von ta de dos agen tes.

So bre o te ma a li ção de Ju lio
Fab bri ni Mi ra be te:

“A con du ta exi ge a ne ces si da -
de de uma re per cus são ex ter na da
von ta de do agen te. O pen sar e o que -
rer hu ma nos não pre en chem ca rac te -
rís ti cas da ação en quan to não se te -
nha ini ci a do a ma ni fes ta ção ex te ri or
des sa von ta de.  Não cons ti tu em con -
du ta o sim ples pen sa men to, a co gi ta -
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ção, o pla ne ja men to in te lec tu al da
prá ti ca de um cri me.

“Cons ti tu em ele men tos da con -
du ta um ato de von ta de di ri gi do a um
fim e a ma ni fes ta ção des sa von ta de
(atu a ção), que abran ge o as pec to psí -
qui co (cam po in te lec tu al de ri va do do
co man do ce re bral) e o as pec to me câ -
ni co ou ne u ro mus cu lar (mo vi men to ou 
abs ten ção do mo vi men to)” (Ma nu al
de Di re i to Pe nal, 8ª ed., SP: Atlas,
1994, vol. 1, pág. 100).

E pros se gue:

“Na realização do crime há um
caminho, um itinerário a percorrer en -
tre o momento da idéia da sua rea-
lização até aquele em que ocorre a
consumação. A esse caminho dá-se o 
nome de iter criminis, que é composto
de uma fase interna (cogitação) e de
uma fase externa (atos preparatórios,
atos de execução e consumação).

“Os atos pre pa ra tó ri os são ex -
ter nos ao agen te, que pas sa da co gi -
ta ção à ação ob je ti va, co mo a aqui si -
ção de uma ar ma pa ra a prá ti ca de um 
ho mi cí dio ou a de uma cha ve fal sa pa -
ra o de li to de fur to, o es tu do do lo cal
on de se quer pra ti car um rou bo etc.
Tam bém es ca pam, re gra ge ral, à apli -
ca ção da lei pe nal, ape sar da opi nião
dos po si ti vis tas que re cla ma vam a pu -
ni ção co mo me di da de pre ven ção cri -
mi nal (te o ria sub je ti va), uma vez que
a lei exi ge o iní cio de exe cu ção (...).

“De qual quer for ma, ‘o ajus te, a 
de ter mi na ção ou ins ti ga ção e o au xí -
lio, sal vo dis po si ção ex pres sa em
con trá rio, não são pu ní ve is, se o cri -
me não che ga, pe lo me nos, a ser ten -
ta do’ (art. 31).

“Atos de exe cu ção (ou atos
exe cu tó ri os) são os di ri gi dos di re ta -
men te à prá ti ca do cri me, ‘quan do o

au tor se põe em re la ção ime di a ta com
a ação tí pi ca’.  A dis tin ção en tre atos
pre pa ra tó ri os — usu al men te im pu nes
— e atos de ten ta ti va — ob ser vam
Zaf fa ro ni e Pi e ran gel li — é um dos
pro ble mas ma is ár du os da dog má ti ca
e, se gu ra men te, o ma is di fí cil da ten -
ta ti va. Vá ri os cri té ri os são pro pos tos
pa ra a di fe ren ci a ção, con si de ran do-se 
co mo atos pre pa ra tó ri os os atos dis -
tan tes da con su ma ção e atos de exe -
cu ção co mo os pró xi mos des ta (...).

“(...).

“O Có di go Bra si le i ro ado tou a
te o ria ob je ti va (for mal) e exi ge que o
au tor te nha re a li za do de ma ne i ra efe -
ti va uma par te da pró pria con du ta tí pi -
ca, pe ne tran do, as sim, no ‘nú cleo do
ti po’, ao dis por no art. 14, que o cri me
se diz ten ta do ‘quan do, ini ci a da a exe -
cu ção, não se con su ma por cir cuns -
tân ci as alhe i as à von ta de do agen te’
(...)” (ob. cit., págs. 149/150).

Nes se pas so, não vi go ram os
ar gu men tos no sen ti do de que a pe rí -
cia se ria ne ces sá ria pa ra a de mons -
tra ção do efe i to do cor te do alar me (se 
to tal ou par ci al), ou pro va da exis tên -
cia de di nhe i ro no ban co, co li man do a
des clas si fi ca ção pa ra o cri me de da no 
(CP, art. 163). 

5. Qu an to à au to ria, co mo bem
res sal tou o ilus tre Pro cu ra dor de Jus ti -
ça, em bo ra ne ga da pe lo re cor ren te,
de flui cris ta li na do pro ces sa do, po is
ele foi pre so em fla gran te na fren te do
es ta be le ci men to que es ta va pres tes a
ser as sa ca do, não ten do ex pli ca do de
for ma ra zoá vel sua pre sen ça no lo cal
(fl. 356).

Em seu in ter ro ga tó rio ju di ci al,
re la tou que, no dia 18 de ja ne i ro do
cor ren te ano, sa iu da co mar ca de
Joinville, on de mo ra, a fim de vi si tar

APELAÇÕES CRIMINAIS JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL

492 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



seu tio, João Res sel Ne to, que re si de
no in te ri or da lo ca li da de de Ran cho
Gran de, no mu ni cí pio de Mon te Cas -
te lo. Se gun do ele, por vol ta de
1h30min, foi abor da do por po li ci a is
mi li ta res, es tan do seu ve í cu lo es ta ci o -
na do pró xi mo a um es cri tó rio de con -
ta bi li da de, uma vez que ti nha pa ra do
pa ra ir a um bar ver se ti nha al go pa ra
co mer. Não con fir mou as pa la vras do
Po li ci al Ci vil Ja mil Vil son de Sou za,
quan do dis se, ini ci al men te, que o in -
ter ro gan do ne gou que o ve í cu lo era
seu, afir man do que a cha ve es ta va
pen du ra da na cal ça. Além dis so, adu -
ziu que es ta va in do até a ca sa do seu
tio e não es pe ran do, ao con trá rio do
que cons ta de seu de po i men to na fa -
se in ves ti ga tó ria (fls. 100/101).

No en tan to, o tio do ape lan te,
João Res sel Ne to, tan to na fa se pre li -
mi nar quan to em Ju í zo, dis se que não
sa bia que seu so bri nho es ta va na ci -
da de no dia dos fa tos, não ten do com -
bi na do na da com ele (fls. 25 e 156).

A tes te mu nha Vil son João dos
San tos, ape sar de não ter re co nhe ci -
do o ape lan te co mo a pes soa que es -
ta va aba i xa da na fren te da agên cia
ban cá ria, afir mou que, quan do foi
abor da do pe la po lí cia, ale gou que es -
ta va es pe ran do seu tio (fl. 26), acres -
cen tan do, em Ju í zo, o fa to de ter vin -
do de ôni bus (fl. 156).

Co mo bem ar gu men tou o ilus -
tre Pro mo tor de Jus ti ça, “vê-se que a
ale ga da vi si ta ao tio é uma ten ta ti va
de áli bi pa ra jus ti fi car a pre sen ça do
de nun ci a do em Mon te Cas te lo que
não con ven ce.

“Pri me i ro e ma is im por tan te, o
tio se quer sa bia que o de nun ci a do
Ade nir vol ta ria, eis que na da ha via si -

do com bi na do, ao con trá rio do que ele 
afir mou.

“Ma is, Ran cho Gran de, a lo ca li -
da de on de mo ra o tio, dis ta 15km após 
da ci da de de Mon te Cas te lo, pa ra
quem vem de Jo in vil le pe la BR 116,
co mo é no tó rio, e co mo foi di to pe la
tes te mu nha Ja mil (fl. 149).

“De po is da me ia-no i te não é
ho ra pa ra vi si ta, de quem sai de Jo in -
vil le pa ra ir a Mon te Cas te lo.

“Não há qual quer mo ti vo pa ra
aban do nar a BR, in gres sar em Mon te
Cas te lo pa ra quem vem de Jo in vil le e
se di ri ge a Ran cho Gran de, lo ca li da de 
si tu a da nas mar gens da BR 116, en tre 
Mon te Cas te lo e San ta Ce cí lia. Ve -
ja-se que o réu Ade nir pou cos di as an -
tes es ti ve ra na ca sa do tio João Res -
sel Ne to, pe lo que nem even tu al justi-
ficativa de que não co nhe cia o ca mi -
nho é ace i tá vel” (fl. 214).

Ajus ta-se, as sim, per fe i ta men -
te, ao ca so dos au tos, o co nhe ci do en -
ten di men to ju ris pru den ci al de que
“aque le que in vo ca um áli bi tem que
pro vá-lo sa tis fa to ri a men te, de mol de a 
ex clu ir se gu ra men te a pos si bi li da de
de ter si do o au tor da in fra ção. Áli bi
não cum pri da men te pro va do equi va le
a con fis são de cri me” (Ape la ção Cri -
mi nal n. 28.037, de La gu na, rel. Des.
So lon d’Eça Ne ves, j. 12/4/93). Esta
Cor te de Jus ti ça já de ci diu que ca be
ao acu sa do, que fun da men ta a de fe sa 
em fa to sin gu lar e con trá rio ao que
nor mal men te ocor re em cir cuns tân ci as
se me lhan tes, o ônus da pro va do ar -
gu men to” (JC 44/465).

Assim,  ao con trá rio do que afir -
ma a de fe sa, o acu sa do não foi pre so
e con de na do ape nas por se us an te ce -
den tes ma cu la dos, ten do si do con de -
na do an te ri or men te, na co mar ca de
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Jo in vil le, pe la prá ti ca de cri me de ten -
ta ti va de rou bo cir cuns tan ci a do (fl.
133), além de es tar sen do pro ces sa do 
na mes ma Co mar ca por de li to de re -
cep ta ção (fl. 134).

Co mo se sa be, “os in dí ci os,
quan do con clu den tes e to dos des fa -
vo rá ve is ao réu, au to ri zam uma sen -
ten ça con de na tó ria” (JC 13/341), po is
“a pro va in di ciá ria ou cir cuns tan ci al
tem o mes mo va lor que as de ma is” (E. 
Ma ga lhães No ro nha, Cur so de Di re i to
Pro ces su al Pe nal, Ed. Sa ra i va, 1974,
pág. 124); até mes mo por que “em fa -
ce da dou tri na, da ju ris pru dên cia e do
sis te ma ado ta do pe lo Có di go de Pro -
ces so Pe nal, po de o ma gis tra do pro -
fe rir de ci são con de na tó ria ba se a da
úni ca e ex clu si va men te em pro va in di -
ciá ria” (RT 395/309).

Co mo vis to, as cir cuns tân ci as
em que se deu a pri são em fla gran te,
cor ro bo ra das pe los de po i men tos das
tes te mu nhas e pe la pa la vra dis so nan -
te do réu, ha vi dos co mo in dí ci os con -
clu den tes, va len do por sua ido ne i da -
de e pe lo acer vo de fa to res de con-
vencimento (art. 239 do CPP), con -
ven cem da au to ria de li ti va. 

6. De igual for ma, co mo vis to, a 
pro va oral co li gi da con fir ma a par ti ci -
pa ção de do is ou ma is agen tes, es pe -
ci al men te no de po i men to da tes te mu -
nha Vil son João dos San tos, que,
além do réu, viu du as pes so as pu lan -
do o mu ro da agên cia ban cá ria. 

Nes se sen ti do:

“Pa ra a con fi gu ra ção da qua li fi -
ca do ra do con cur so de pes so as, o
que se exi ge é a de mons tra ção do en -
vol vi men to de du as ou ma is de las,
sen do des ne ces sá rio se jam iden ti fi ca -
das. De mons tra da a pre sen ça de ou -
tros in di ví du os na prá ti ca de li tu o sa,

po ten ci al men te pe ri go sa pa ra in ti mi -
dar a ví ti ma, não há co mo se afas tar
re fe ri da qua li fi ca do ra” (TACrimSP —
AC — rel. Pas sos de Fre i tas — RT
704/348).

Não há, por tan to, que pros pe -
rar o re que ri men to de des clas si fi ca -
ção pa ra a for ma fun da men tal do cri -
me de fur to, pe lo afas ta men to da
qua li fi ca do ra do con cur so de agen tes.

7. Qu an to ao pe di do de subs ti -
tu i ção da pe na pri va ti va de li ber da de
por res tri ti va de di re i tos, ra zão não as -
sis te ao ape lan te.

Dis põe o art. 44 do Có di go Pe -
nal, com a no va re da ção di ta da pe la
Lei n. 9.714/98:

 “As pe nas res tri ti vas de di re i tos 
são au tô no mas e subs ti tu em as pri va -
ti vas de li ber da de, quan do:

“I — apli ca da pe na pri va ti va de
li ber da de não su pe ri or a qua tro anos e 
o cri me não for co me ti do com vi o lên -
cia ou gra ve ame a ça à pes soa ou,
qual quer que se ja a pe na apli ca da, se
o cri me for cul po so”.

Essa no va re da ção do art. 44
do Có di go Pe nal fi xa re qui si tos ob je ti -
vos e sub je ti vos pa ra subs ti tu i ção da
pe na pri va ti va de li ber da de por res tri ti -
vas de di re i tos (“de no mi na das dou tri -
na ri a men te de pe nas al ter na ti vas”),
es ta be le cen do-se co mo con di ções
ob je ti vas, que sem pre de ve rão ser
cum pri das: a) pe na in fe ri or ou igual a
4 (qua tro) anos, se o cri me for do lo so;
b) cri me pra ti ca do sem vi o lên cia ou
gra ve ame a ça à pes soa; c) réu não re -
in ci den te em cri me do lo so. 

Cum pre as si na lar, no to can te à
re in ci dên cia, que, ha ven do con de na -
ção an te ri or e não se tra tan do de réu
re in ci den te es pe cí fi co, ain da as sim
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po de rá ob ter a subs ti tu i ção, des de
que pre sen te um ele men to sub je ti vo:
a me di da se ja so ci al men te re co men -
dá vel (§ 3º, art. 44).

De ou tro vér ti ce, o re qui si to
sub je ti vo que sem pre de ve rá ser ob -
ser va do pa ra de ter mi nar a subs ti tu i -
ção é a su fi ciên cia des sa ope ra ção,
ve ri fi ca da a par tir da aná li se dos se -
guin tes ele men tos: a) cul pa bi li da de,
b) an te ce den tes, c) con du ta so ci al e a
per so na li da de do con de na do, d) mo ti -
vos e as cir cuns tân ci as do cri me.

Na es pé cie, o ape lan te pre en -
che to dos os re qui si tos ob je ti vos, po is
con de na do à pe na pri va ti va de li ber -
da de de 11 (on ze) me ses de re clu são, 
o cri me pra ti ca do não se uti li za de vi o -
lên cia ou gra ve ame a ça (ten ta ti va de
fur to qua li fi ca do) e a re in ci dên cia não
é es pe cí fi ca, já que foi an te ri or men te
con de na do pe la in fra ção ao dis pos to
no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Có di go
Pe nal (fl. 133).

To da via, os sub je ti vos não per -
mi tem a subs ti tu i ção ple i te a da. Além
do de li to su pra men ci o na do, o ape lan -
te res pon de a ou tro pro ces so por cri -
me con tra o pa tri mô nio (re cep ta ção
do lo sa), em que lhe foi con ce di da li -
ber da de pro vi só ria, cer ca de do is me -
ses an tes dos fa tos (fls. 134). Esse
da do, por si só, re ve la que a subs ti tu i -
ção da pe na é in su fi ci en te à pre ven -
ção e re pres são do de li to em te la.

É o en ten di men to des ta Cor te
de Jus ti ça:

“É ne ces sá ria a pre sen ça dos
re qui si tos ob je ti vos e sub je ti vos dis -
pos tos no art. 44 do Có di go Pe nal, re -

cém al te ra do pe la Lei n. 9.714/98, pa -
ra a subs ti tu i ção da pe na cor po ral
pe la res tri ti va de di re i tos. Sen do des -
fa vo rá ve is as con di ções do in ci so III
do art. 44 do Có di go Pe nal, in con ce bí -
vel é a subs ti tu i ção” (Ap. Crim n.
00.005066-0, da Ca pi tal, rel. Des.
Fran cis co Bor ges, j. 23/5/2000).

8.  Por fim, o art. 77 do Código
Pe nal veda a concessão do sursis ao
condenado reincidente em crime
doloso, como é o caso. Ao contrário do
que afirma o apelante, na certidão de
fl. 133 consta o trânsito em julgado da
condenação an te r ior (8/3/2000),
carecterizando, portanto, a reinci-
dência.

Nesse sentido, a jurisprudência 
deste egrégio Tri bu nal de Justiça já
assentou que “a reincidência em crime 
doloso é óbice intransponível à
concessão do sursis” (JC 48/485).

9. Di an te do ex pos to, conhece-
se do re cur so e ne ga-se-lhe pro vi men -
to.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Sér -
gio Pa la di no, e la vrou pa re cer, pe la
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
o Exmo. Sr. Dr. De mé trio Cons tan ti no
Ser ra ti ne.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2001.

Jor ge Mus si,

Pre si den te com vo to;

Iri neu João da Sil va,

Re la tor.
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APELAÇÃO CRIM I NAL N. 01.016736-0, DE CHAPECÓ

Re la tor: Des. Irineu João da Silva

Cons ti tu ci o nal e pro ces su al pe nal — Nu li da de — Adi ta men to

para a in clu são de co-au tor tam bém na prá ti ca de rou bo cir cuns tan -

ci a do por em pre go de arma e con cur so de agen tes — Con de na ção

fun da men ta da na pro va co lhi da an tes do adi ta men to, quan do o

agen te fi gu ra va como tes te mu nha da acu sa ção — Au sên cia como

par te nas au diên ci as de in qui ri ção das tes te mu nhas de de nún cia —

Pre ju í zo evi den te — Cer ce a men to de de fe sa (CPP, art. 564, inc. III,

c) — Ofen sa aos prin cí pi os do con tra di tó rio e da am pla de fe sa (CF,

art. 5º, LV) e do de vi do pro ces so le gal (CF, art. 5º, LIV) — Pre li mi -

nar aco lhi da — Pro ces so anu la do, a par tir da de fe sa pré via, ex clu si -

ve — Re cur sos pro vi dos.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Crim i nal n.
01.016736-0, da comarca de Chapecó
(1ª Vara Crim i nal e Júri), em que são
apelantes Márcio Antônio Dellalibera
e Marcelo Cavalheiro, sendo apelada 
a Justiça Pública, por seu Promotor:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, por votação unânime,
conhecer dos recursos e dar-lhes
provimento para, acolhendo a preli-
minar de cerceamento de defesa,
anular o processo, a partir da defesa
prévia de Márcio Antônio Dellalibera,
ex clu sive, devendo ser renovado com
observância das prescrições legais.

Cus tas na for ma da lei.

Na comarca de Chapecó, o re-
presentante do Ministério Público
ofereceu denúncia con tra Marcelo
Cavalheiro, dando-o como incurso
nas sanções do art. 157, § 2º, incs. I e
II, c/c art. 61, inc. II, letra h, ambos do
Código Pe nal, porque:

 “Na tar de do dia 21 de no vem-
bro de 1997, por vol ta das 14h30min, o
acu sa do Mar ce lo Ca va lhe i ro, acom pa -
nha do do ado les cen te Mar cio Antô nio
Del la li be ra (nas ci do em 13/1/ 1981) e
ma is um in di ví duo co nhe ci do por Gil -
ber to Antô nio Jung, di ri gi ram-se até a
re si dên cia de Lu iz Car los Winc kes, si -
tu a da na Rua Espí ri to San to, no ba ir ro 
Pal mi tal, to dos já im bu í dos do mes mo
pro pó si to cri mi no so, qual se ja, des fal -
car o pa tri mô nio alhe io.

“Che gan do ao lo cal de se ja do, o 
acu sa do e se us com par sas aden tra -
ram na mo ra dia, quan do, en tão, de pa -
ra ram-se com a me nor Ro sa ne Fá ti ma 
Winc kes (13 anos de ida de), fi lha do
pro pri e tá rio e, ar ma dos de fa ca, uni -
dos pe lo mes mo pro pó si to cri mi no so e 
con cor ren do pa ra o mes mo fim, usan -
do de vi o lên cia e gra ve ame a ça con tra 
a in de fe sa ví ti ma, ame dron ta ram-na e
imo bi li za ram-na, sub tra in do, pa ra si,
um te le vi sor mar ca Semp Tos hi ba, 17
po le ga das.

“Com a posse tranqüila da res
furtiva, os meliantes liberaram Rosa-
ne, deixando apressadamente o lo cal
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e, muito embora as diligências poli-
ciais, o bem subtraído não logrou ser
recuperado ou apreendido” (fls. 2/3).

Houve aditamento à denúncia,
com a inclusão do réu Márcio Antônio
Dellalibera, também nas sanções do
art. 157, § 2º, incs. I e II, c/c art. 61,
inc. II, letra h, ambos do Código Pe -
nal, em razão da comprovação de sua 
maioridade pe nal, pelos seguintes
motivos:

“Na tarde do dia 21 de novem-
bro de 1997, por volta das 14h30min, o 
acusado Marcelo Cavalheiro, acom-
panhado do indivíduo denunciado
neste aditamento e outro conhecido
por Gilberto Antônio Jung, dirigiram- se 
até a residência de Luiz Carlos
Winckes, situada na Rua Espírito San-
to, no bairro Palmital, todos já im-
buídos do mesmo propósito criminoso, 
qual seja, desfalcar o patrimônio
alheio.

“Che gan do ao lo cal de se ja do, o 
pri me i ro acu sa do e se us com par sas
aden tra ram na mo ra dia, quan do, en -
tão, de pa ra ram-se com a me nor Ro -
sa ne Fá ti ma Winc kes (13 anos de ida -
de), fi lha do pro pri e tá rio e, ar ma dos
de fa ca, uni dos pe lo mes mo pro pó si to 
cri mi no so e con cor ren do pa ra o mes -
mo fim, usan do de vi o lên cia e gra ve
ame a ça con tra a in de fe sa ví ti ma,
ame dron ta ram-na e imo bi li za ram-na,
sub tra in do, pa ra si, um te le vi sor mar -
ca Semp Tos hi ba, 17 po le ga das.

“Com a posse tranqüila da res
furtiva, os meliantes liberaram Rosa-
ne, deixando apressadamente o lo cal
e, muito embora as diligências poli-
ciais, o bem subtraído não logrou ser
recuperado ou apreendido.

“É per cep tí vel que a Jus ti ça Pú -
bli ca não de nun ci ou Már cio, po is ele,
por oca sião da sua ou vi da na po lí cia,
ale gou que, na épo ca dos fa tos, era
inim pu tá vel.

“Entre tan to, ago ra, sa be-se
que o pró prio, quan do do co me ti men to 
do de li to, já ti nha ida de pa ra ser al can -
ça do pe la le gis la ção pe nal e, as sim,
de qual quer for ma, em com pa nhia de
Mar ce lo, to dos im bu í dos do mes mo
in tu i to de li tu o so, ar ma dos de fa ca,
ame a ça ram a pe que na ví ti ma Fá ti ma
Winc kes, de ape nas 13 anos de ida de
e, de po is de imo bi li zá-la, sub tra í ram,
pa ra si, um te le vi sor mar ca Semp
Tos hi ba, de 17 po le ga das, pa ra, em
se gui da, sa í rem do lo cal” (fls. 46/47). 

Con clu í da a ins tru ção cri mi nal,
os réus Mar ce lo Ca va lhe i ro e Már cio
Antô nio Del la li be ra res ta ram con de -
na dos, in di vi du al men te, à pe na de
cum pri men to de 5 (cin co) anos e 4
(qua tro) me ses de re clu são, em re gi -
me se mi-aber to, e pa ga men to 20 (vin -
te) di as-mul ta, no mí ni mo le gal, por in -
fra ção ao art. 157, § 2º, incs. I e II, do
Có di go Pe nal, sen do-lhes con ce di do
o di re i to de re cor rer em li ber da de.

Incon for ma dos, ape la ram por
in ter mé dio de se us de fen so res:

— Mar ce lo Ca va lhe i ro pre ten -
den do, pre li mi nar men te, o re co nhe ci -
men to da nu li da de do pro ces so, por -
que o adi ta men to da de nún cia pa ra
in clu ir o co-réu, após a ins tru ção pro -
ces su al, trou xe-lhe pre ju í zo. No mé-
rito, pug na pe la ab sol vi ção, por in su fi -
ciên cia de pro vas acer ca da ma te ri a li -
da de e au to ria ou, al ter na ti va men te, a
des clas si fi ca ção do cri me de rou bo
cir cuns tan ci a do pa ra o de fur to. 
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— Már cio Antô nio Del la li be ra
ob je ti van do, tam bém, a nu li da de do
pro ces so por que es te se en con tra ei -
va do de ví ci os a par tir de fl. 52, fe rin do 
o prin cí pio do con tra di tó rio e da am pla 
de fe sa. No mé ri to, bus ca a ab sol vi ção 
pe la dú vi da.

Após as con tra-ra zões, os au -
tos as cen de ram a es ta Instân cia, on -
de a dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus -
ti ça, em pa re cer da la vra do Dr. Val dir
Vi e i ra, opi nou pe lo co nhe ci men to e
não pro vi men to do re cur so.

É o re la tó rio.

1. Data venia do entendimento
do ilustre parecerista, o processo
padece de nulidade insanável.

Con so an te se in fe re dos au tos,
o Dr. Pro mo tor de Jus ti ça re que reu
fos se a de nún cia com ple men ta da,
com a in clu são de Már cio Antô nio Del -
la li be ra, tam bém nas san ções do art.
157, § 2º, incs. I e II, do Có di go Pe nal,
de po is de en cer ra da a ins tru ção. Tal
de ter mi na ção ca u sou, sem dú vi da,
ma ni fes to pre ju í zo não só à de fe sa de 
Már cio Antô nio Del la li be ra, co mo de
Mar ce lo Ca va lhe i ro, por que não se
de fen de ram ade qua da men te da prá ti -
ca do cri me em con cur so de pes so as.

No ca so de Már cio, ape sar de
ter fi gu ra do na de nún cia co mo co-réu
inim pu tá vel, não lhe foi opor tu ni za do
o di re i to ao con tra di tó rio e am pla de fe -
sa, ga ran ti dos cons ti tu ci o nal men te.

Segundo Ada Pellegrini Grino-
ver, “o contraditório, agora, não pode
ser simplesmente garantido, mas deve 
ser estimulado. E a con traposição
dialógica das par tes há de ser real e
não apenas for mal. O juiz cuidará da
efetiva participação das par tes no
contraditório, utilizando para tanto
seus amplos poderes, a fim de que não 

haja desequilíbrios en tre os ofícios da
acusação e da defesa. Cabe ao Juiz
Pe nal, portanto, integrar e disciplinar o
contraditório, sem que com isso venha
a perder sua imparcialidade, que sairá
fortalecida, no momento da síntese,
pela apreciação do resultado de
atividades justapostas e paritárias,
desenvolvidas pelas par tes.

“Algumas conseqüências po-
dem ser imediatamente extraídas
dessas considerações: não basta
assegurar às par tes o direito à prova e 
às atividades instrutórias (lato sensu)
em geral; não basta afirmar a neces-
sidade de que toda a atividade instru-
tória seja produzida em contraditório;
não basta exigir que a autoridade
jurisdicional presida a colheita de
todas as provas; não basta que o livre
convencimento do Juiz se baseie
exclusivamente sobre as provas pro-
duzidas judicialmente e em con tra-
ditório. É ainda necessário que, em
cada processo, o Juiz estimule e
promova um contraditório efetivo e
equilibrado, cabendo-lhe verificar se a 
atividade defensiva, no caso concreto, 
foi adequadamente desempenhada,
pela utilização de todos os meios
necessários para influir sobre seu
convencimento. Sob pena de consi-
derar o réu indefeso e o processo
irremediavelmente viciado” (O Pro-
cesso Constitucional em Marcha,
1985, pág. 19).

Edu ar do J. Cou tu re, tam bém
pre le ci o na que “to da a pro va que te -
nha si do pro du zi da à re ve lia do ad ver -
sá rio é, em re gra ge ral, ine fi caz. O sis -
te ma de re gras do pro ces so proba-
tório é um con jun to de ga ran ti as pa ra
que a par te con trá ria pos sa exer cer o
seu di re i to de fis ca li za ção. O prin cí pio
do mi nan te nes ta ma té ria é que to da a
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pro va se de ve pro du zir com a in ter fe -
rên cia e com a pos si bi li da de de opo si -
ção pe la par te à qual pos sa pre ju di -
car”  (Fun da men tos de Di  re  i  to
Pro ces su al Ci vil, pág. 174, da Trad.
de Ru bens G. de Sou za, SP, 1946).

Sa be-se que a lei bra si le i ra ga -
ran te que as par tes têm di re i to, por
exi gên cia do con tra di tó rio, de es ta rem 
pre sen tes na pro du ção das pro vas,
co mo con di ção es sen ci al à sua va li -
da de; por is so é que se tem di to que,
“em úl ti ma aná li se, tan to se rá vi ci a da
a pro va que for co lhi da sem a pre sen -
ça do Ju iz, co mo o se rá a pro va co lhi -
da pe lo Ju iz, sem a pre sen ça das par -
tes” (Ada Pel le gri ni Gri no ver, Anto nio
Sca ran ce Fer nan des e Anto nio Ma ga -
lhães Go mes Fi lho, As Nu li da des no
Pro ces so Pe nal, SP: Ma lhe i ros, 1992, 
pág. 100).

Na es pé cie, ini ci al men te, o Mi -
nis té rio Pú bli co ofe re ceu de nún cia
ape nas con tra Mar ce lo Ca va lhe i ro, re -
fe rin do-se a Már cio Antô nio Del la li be -
ra co mo co-au tor inim pu tá vel de um
cri me de rou bo qua li fi ca do pe lo em -
pre go de ar ma e con cur so de agen tes. 
Após o in ter ro ga tó rio da que le e a in -
qui ri ção das tes te mu nhas da de nún -
cia, ofer tou-se adi ta men to pa ra in clu ir
Már cio Antô nio Del la li be ra, em fa ce
da des co ber ta de sua ma i o ri da de à
épo ca dos fa tos. O acu sa do foi ci ta do
e, no in ter ro ga tó rio, ne gou a par ti ci pa -
ção nos fa tos (fl. 50), mo men to que
lhe foi no me a do de fen sor, o qual
apre sen tou de fe sa pré via (sem ar ro lar 
tes te mu nhas) e, pos te ri or men te, ofer -
tou sin ge las ale ga ções fi na is (fl. 57).

Não bas tas se is so, na au diên -
cia de in qui ri ção das tes te mu nhas de
de nún cia (Lu iz Car los Winc kes, Ro sa -
ne Fá ti ma Winc kes e Pa u lo Re na to

Mos si), re a li za da, re pi ta-se, an tes do
adi ta men to, o réu Már cio não es ta va
pre sen te, e, de po is de ven ci das as fa -
ses dos arts. 499 e 500 do CPP (fl.
52), res pec ti va men te, sur giu a sen ten -
ça, dan do ên fa se aos de po i men tos
su pra men ci o na dos, con fir ma do res
dos “fa tos des cri tos no adi ta men to da
de nún cia”.

Ora, não há dú vi da de que a
nu li da de de cor ren te da co le ta dos de -
po i men tos das tes te mu nhas de acu -
sa ção, sem a pre sen ça de Már cio
Antô nio Del la li be ra fi gu ran do co mo
par te, lhe trou xe sé rio pre ju í zo, po is
ta is tes te mu nhos in flu í ram di re ta men -
te na apu ra ção da ver da de substan-
cial (art. 566, com bi na do com o art.
563 do CPP), ain da ma is se for con si -
de ra da a te se de fen si va da ne ga ti va
de au to ria, co mo no ca so ver ten te.

Acer ca do prin cí pio do con tra di -
tó rio, ci ta-se o bri lhan te jul ga do do Tri -
bu nal de Jus ti ça do Esta do de São
Pa u lo, que se amol da co mo uma lu va
à es pé cie:

“As de cla ra ções re fe ri das na
de ci são, pres ta das pe lo me nor par tí ci -
pe, e ado ta das co mo fun da men tos pa -
ra a con de na ção, fo ram ofe re ci das
tan to na fa se po li ci al co mo em uma
sin di cân cia ju di ci al, e, por tan to, bem
dis tan te do cri vo do con tra di tó rio —
prin cí pio cons ti tu ci o nal nem sem pre
ob ser va do e mu i tas ve zes des pre za -
do.

“Co mo le ci o na Ada Pe le gri ni
Gri no ver:

“‘O prin cí pio do con tra di tó rio in -
di ca atu a ção de uma ga ran tia fun da -
men tal de jus ti ça: ab so lu ta men te in se -
pa rá vel da dis tri bu i ção da jus ti ça
or ga ni za da, o prin cí pio da au diên cia
bi la te ral en con tra ex pres são no bro-
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car do ro ma no au di a tur et al te ra pars.
Ele é tão in ti ma men te li ga do ao exer-
cí cio so bre a es fe ra ju rí di ca das pes-
so as, que a dou tri na mo der na o con si- 
de ra ine ren te mes mo  à pró pria no ção
de pro ces so’ (Te o ria Ge ral do Pro-
ces so, 8ª ed., SP, Re vis ta dos Tri bu -
na is, 1990, pág. 55).

“Qu al é o va lor  que se po de
atri bu ir àque les re la tos? Ne nhum. Em
pri me i ro lu gar, por não te rem si do
pres ta dos no pro ce di men to de co nhe- 
ci men to, por que é da lei pro ces su al
que to da a ati vi da de ins tru tó ria há de
ser  ne le pro du zi da e com a ma is am -
pla par ti ci pa ção das par tes. É re gra a
pro va se ja pro du zi da no pro ces so, na
ins tru ção, pe ran te o Ju iz que a di ri ge
e pre si de” Afir ma Ma ga lhães No ro nha,
no Cur so de Di re i to Pro ces su al Pe nal,
Sa ra i va, 1996, pág. 116, is so pa ra que
a par te pos sa fis ca li zar, re a gir e se opor 
à in for ma ção tra zi da aos au tos.

“Em ver da de, aque le da do se-
quer de ve ria ter si do con si de ra do pe lo 
Ju iz sen ten ci an te co mo ele men to de
pro va, por ser ine fi caz, con for me v.
acór dão co la ci o na do por Ada Pel le-
gri ni Gri no ver, em O Pro ces so Cons-
ti tu ci o nal em Mar cha, Max Li mond,
1985, pág. 37, ao cu i dar da con tra di -
to ri e da de da ins tru ção, as sen tou: ‘To -
da a pro va que te nha si do pro du zi da à 
re ve lia do ad ver sá rio, é, em re gra ge -
ral, ine fi caz. O sis te ma de re gras do
pro ces so pro ba tó rio é um con jun to de
ga ran ti as pa ra que a par te con trá ria
pos sa exer cer o seu di re i to de fis ca li -
za ção. O prin cí pio do mi nan te nes ta
ma té ria é que to da a pro va se de ve
pro du zir com a in ter fe rên cia e com a
pos si bi li da de de opo si ção pe nal pe la
par te à qual pos sa pre ju di car’ (TJSP
— Rel. Már cio Bár to li – RT 689/330)”
(Alber to Sil va Fran co e Rui Sto co, Có -

di go de Pro ces so Pe nal e sua Inter pre ta -
ção Ju ris pru den ci al, SP: Re vis ta dos Tri -
bu na is, 1999, vol. 1, pág. 58).

Vi o lou-se, as sim, o sa gra do di -
re i to de de fe sa, ra zão pe la qual, de ofí -
cio, de cre ta-se a nu li da de do proces so, 
a par tir das ale ga ções fi na is, ex clu si ve.

2. A anu la ção do pro ces so, no
to can te ao réu Mar ce lo Ca va lhe i ro, por 
sua vez, tam bém de ve ser aco lhi da,
por via re fle xa, em fa ce da co-au to ria e
da co li dên cia de de fe sas, ha ja vis ta
que há im pu ta ção re cí pro ca. 

É ver da de que a de cre ta ção da
nu li da de im pli ca per da da ati vi da de
pro ces su al já re a li za da, trans tor nos
ao Ju iz e às par tes, bem co mo de mo-
ra na pres ta ção ju ris di ci o nal al me ja da. 
No en tan to, co mo o da no por vi o la ção
do con tra di tó rio é con cre to e efe ti va-
men te de mons tra do, por que evi den te, 
não há de i xar de re co nhecê-lo.

3. Di an te do ex pos to, de ci diu a
Se gun da Câ ma ra Cri mi nal, por vo ta-
ção unâ ni me, co nhe cer dos re cur sos
e dar-lhes pro vi men to pa ra, aco lhen-
do a pre li mi nar de cer ce a men to de de -
fe sa, anu lar o pro ces so a par tir da de -
fe sa pré via de Már cio Antô nio Del la li -
be ra, ex clu si ve, de ven do ser re-
no va do com ob ser vân cia das pres-
cri ções le ga is.

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Jor ge 
Mus si, e la vrou pa re cer, pe la dou ta
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, o
Exmo. Sr. Dr. Val dir Vi e i ra.

Florianópolis, 9 de outubro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te com vo to;

Iri neu João da Sil va,

Re la tor.
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CONFLITO DE JURISDIÇÃO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 01.016228-8, DE RIO DO SUL

Re la tor: Des. Maurílio Moreira Leite

Con fli to ne ga ti vo de ju ris di ção. Inqué ri to po li ci al ins ta u ra do
para apu rar ten ta ti va de es te li o na to, quan do uti li za do che que per -
ten cen te a ter ce i ro, o qual, já as si na do por sua ti tu lar, fora fur ta do.
Con du tas ocor ren tes em co mar cas di ver sas. De nún cia. Este li o na to.
Inép cia, por não des cre ver qual o meio fra u du len to uti li za do. Nu li -
da de. Ha be as cor pus con ce di do de ofí cio. Fur to. Com pe tên cia que se 
rege pelo lo cal da con su ma ção da sub tra ção que, no caso, ocor reu
em Ibi ra ma. Con fli to co nhe ci do e aco lhi do para de cla rar com pe ten -
te o Ju í zo de Di re i to da co mar ca de Ibi ra ma para aju i za men to de fu -
tu ra ma ni fes ta ção mi nis te ri al.

O agente que subtrai folha de cheque em branco, assinada, e
com ela dirige-se até um estabelecimento comercial, após
preenchê-la, tão-somente, o valor, visando ao exaurimento, comete
crime de furto.

A competência para processar e julgar crime de furto é a do

juízo onde ocorreu a subtração, a teor do preceituado pelo artigo 70

do Código de Processo Pe nal.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Conflito de Jurisdição n.
01.016228-8, da comarca de Rio do
Sul, em que é suscitante o Dr. Juiz de
Direito da 2ª Vara de Rio do Sul, sendo
suscitado o Dr. Juiz de Direito da
comarca de Ibirama:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, por votação unânime,
de ofício, anular o processo a partir da

denúncia, in clu sive, por inépcia e
conhecer do conflito, dando-lhe provi-
mento para declarar competente para o
ajuizamento de futura pretensão puni-
tiva o Juízo suscitado (comarca de
Ibirama).

Cus tas le ga is.

Na co mar ca de Rio do Sul foi
ins ta u ra do in qué ri to po li ci al con tra
Ma ri le ne Ben nert, a qual, no dia 10 de
ju nho de 1998, te ria emi ti do o che que
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n. 803079, da con ta n. 055.768-7, em
no me de Ta nea Ma ra Sou za Stupp,
da agên cia cen tral do Besc S.A., de
Flo ri a nó po lis, pre en chi do no va lor de
mil no ve cen tos e cin qüen ta re a is, pa -
ra a aqui si ção de um apa re lho te le vi -
sor na Lo ja Hirt, na que la ci da de.  Os
au tos fo ram re me ti dos ao ju í zo da 2ª
Va ra de Rio do Sul, on de o re pre sen -
tan te do Mi nis té rio Pú bli co, à fl. 36v.,
por entender adequar-se a con du ta ao 
ti po do ar ti go 155 do Có di go Pe nal,
eis que a cár tu la em re fe rên cia fo ra
sub tra í da de Da ni el Stupp, na ci da de
de Ibi ra ma, re que reu o en ca mi nha -
men to do fe i to ao Ju í zo da que la Co -
mar ca, no que foi aten di do pe la au to ri -
da de ju di ci al (fl. 37).

Em Ibi ra ma, o Dr. Pro mo tor de
Jus ti ça ofe re ceu de nún cia con tra Ma -
ri le ne Ben nert, dan do-a co mo in cur sa
nas san ções do ar ti go 171, ca put, na
for ma ten ta da. Qu an do de seu re ce bi -
men to, foi de ter mi na da a ex pe di ção de 
car ta pre ca tó ria à co mar ca de Rio do
Sul pa ra “re a li za ção da au diên cia de
pro pos ta de sus pen são con di ci o nal do 
pro ces so à acu sa da, nos ter mos do
ar ti go 89 da Lei n. 9.099/95” (fl. 42). O
ato foi re a li za do, não ten do, con tu do,
a acu sa da ace i ta do a pro pos ta, re sul -
tan do, por is so, in ter ro ga da.

Na de fe sa pré via foi sus ci ta da,
em pre li mi nar, in com pe tên cia do ju í zo 
de Ibi ra ma, ha ja vis ta que o úl ti mo ato
de exe cu ção do cri me no ti ci a do na de -
nún cia ocor reu na ci da de de Rio do
Sul, pe lo que pa ra lá de ve rão ser re -
me ti dos os au tos. No mé ri to, de fen -
deu a te se de cri me im pos sí vel, eis
que a fra u de foi des co ber ta pe la ví ti -
ma des de o iní cio, pe lo que não te ve
qual quer pre ju í zo.

Com vis ta dos au tos, ma ni fes -
tou-se a re pre sen tan te do Mi nis té rio
Pú bli co pe la aco lhi da da pre li mi nar
apon ta da na de fe sa pré via, ar gu men -
tan do que o ju í zo com pe ten te pa ra
pro ces sar e jul gar o cri me de es te li o -
na to é o do lo cal da con su ma ção, o
qual, no ca so, é o da co mar ca de Rio
do Sul (fls. 59/60). Se cun dan do es te
en ten di men to, de ter mi nou a au to ri da -
de ju di ci al a re mes sa do pro ces so
àque la Co mar ca.

Em Rio do Sul, a MMa. Ju í za ti -
tu lar da 1ª Va ra aco lheu a com pe tên -
cia de cli na da, ra ti fi can do os atos até
en tão pra ti ca dos. Na ma ni fes ta ção de
fl. 63, o Dr. Pro mo tor de Jus ti ça, não
con cor dan do com a ace i ta ção, as sim
se pro nun ci ou: “Enten de mos que es se 
Ju í zo não po de pu ra e sim ples men te
re ce ber a com pe tên cia quan do es ta
foi de cli na da an te ri or men te pe lo Ju í zo 
da Se gun da Va ra em ra zão de en ten -
der que o de li to pra ti ca do pos sui na tu -
re za di ver sa da que le pe lo qual a ré foi
de nun ci a da. Fren te ao ex pos to, de ve
o fe i to ser re me ti do pa ra a Se gun da
Va ra des ta Co mar ca, a qual, aca so re -
vi se seu po si ci o na men to an te ri or, de -
ve ace i tá-lo ou, no ca so de man ter tal
po si ci o na men to, de ve rá de cli nar no -
va men te da com pe tên cia”. O pe di do
foi aten di do à fl. 63v., sen do o pro ces -
so re me ti do à 2ª Va ra da que la mes ma 
Co mar ca. Nes ta Va ra, após ma ni fes -
ta ção mi nis te ri al, a au to ri da de ju di ci al
sus ci tou con fli to ne ga ti vo de ju ris di -
ção, quan do afir ma do: “Con for me pro -
va do nos au tos e re la ci o na da fun da -
men ta ção an te ri or, o cri me re a li za do
por Mar le ne Ben nert foi, na re a li da de,
de fur to, o qual de ve ser apu ra do no
lo cal de sua con su ma ção, qual se ja,
na co mar ca de Ibi ra ma”.
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A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça, por in ter mé dio do Dr. Pa u lo
Antô nio Günt her, em con so nân cia
com as ra zões ex pos tas pe la au to ri -
da de sus ci tan te, en ten deu pro ce den -
te o con fli to, sen do com pe ten te pa ra
jul gar o fe i to em ques tão (fur to), o ju í -
zo de Ibi ra ma.

É o re la tó rio.

Preliminarmente, é concedida
ordem de ha beas cor pus, de ofício,
para anular o processo a partir da de-
núncia, in clu sive, em face de sua
inépcia.  O crime de estelionato, pelo
qual Marilene Bennert foi denunciada, 
tem a seguinte tipificação prevista no
artigo 171 do Código Pe nal: “Obter
para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, me-
diante artifício ou ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento”. A denúncia
tem o seguinte teor: “No dia 10 de
junho de 1998, por volta das 10 horas, 
Marilene Bennert dirigiu-se até a Loja
Comercial Hirt, situada na cidade de
Rio do Sul, na Rua Santos Dummont,
n. 330, de propriedade do Sr. Carlos
Carmelo Lang, onde quis comprar um
aparelho de televisão, sendo que,
para efetuar o pagamento de referido
bem, apresentou um cheque do Ban-
co Besc, de n. 803079-0, da Conta
Bancária n. 055.768-7, em nome de
Tanea Mara Souza Stupp, preenchido 
no valor de R$ 1.950,00 (um mil
novecentos e cinqüenta reais).

“Ocor re que no mo men to em
que a acu sa da apre sen tou o tí tu lo,
per ce beu-se que o mes mo es ta va
pre en chi do de ma ne i ra er rô nea, pe lo
que o pro pri e tá rio do es ta be le ci men to
aci o nou a po lí cia ci vil, a qual in for mou
a ori gem ilí ci ta da cár tu la (fur to), sen -

do a de nun ci a da, en tão, con du zi da
até a De le ga cia de Po lí cia” (fl. 3). Ora,
por evi den te, o fa to de o che que es tar
“pre en chi do de ma ne i ra er rô nea”, por
si só, não ti pi fi ca o cri me de es te li o na -
to, por fal tar à con du ta des cri ta o ele -
men to fun da men tal, qual se ja, a uti li -
za ção de me io fra u du len to.

Anu la do o pro ces so, de vem ser 
exa mi na dos, pa ra fins de fi xa ção do
aju i za men to de fu tu ra pre ten são pu ni -
ti va, se for o ca so, os ele men tos co li gi -
dos no in qué ri to pa ra, em te se, ser de -
fi ni do qual o cri me ocor ren te.

Con so an te os ele men tos co lhi -
dos no in qué ri to po li ci al, o che que da -
do em pa ga men to pe la ré foi fur ta do no 
dia 6 de ju nho de 1998, já as si na do pe -
la cor ren tis ta, do por ta-lu vas do ve í cu lo 
do ma ri do des ta, Da ni el Stupp. Isso
ocor reu na ci da de de Ibi ra ma, co mo
no ti cia o bo le tim de ocor rên cia de fl.
16. Pos te ri or men te, a acu sa da, que
ne gou a au to ria do fur to, ad mi tiu ter le -
va do a cár tu la a uma agên cia ban cá ria, 
on de não ob te ve êxi to em seu des con -
to, ha ja vis ta ser o do cu men to pro ce -
den te de agên cia de ou tra ci da de.
Assim, di ri giu-se a uma lo ja, na ci da de
de Rio do Sul, on de ten tou, sem su -
ces so, uti li zá-lo na com pra de um apa -
re lho te le vi sor. Ne nhu ma dú vi da res -
ta, por tan to, que a con du ta, em te se,
amol da-se ao ti po do ar ti go 155 do
Có di go Pe nal, pos to que, em mo men -
to al gum, foi co gi ta da a in ten ção da ré
em in du zir a ví ti ma em er ro. Ao con trá -
rio, o che que era au tên ti co, com a as -
si na tu ra da cor ren tis ta. Bus cou, ape -
nas, o exa u ri men to do even tu al fur to
(ca so res te com pro va da a au to ria ao
fi nal da ins tru ção). So bre a ques tão já
se de ci diu: “Che que as si na do em
bran co é tí tu lo ao por ta dor, de sor te
que quem o sub trai es tá fur tan do, em
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ver da de, o di nhe i ro em que ele se
con ver te. A uti li za ção des se che que
pe lo au tor ou co-au tor do fur to é fa to
pos te ri or im pu ní vel, sen do ab sor vi do
pe lo de li to do art. 155 do CP” (TJSP
— Rev. — Rel. Cu nha Ca mar go — RT 
556/312). Ain da: “Em se de de fur to, o
agen te que sub trai ta lo ná rio de che -
ques em bran co, ao pre en cher, as si -
nar e des con tar as cam bi a is não faz
ma is do que exa u rir o de li to, ex tra in do 
de le to do o lu cro pos sí vel, de mo do
que even tu al en fo que de es te li o na to
não pas sa ria de post factum não pu ní -
vel, ab sor vi do pe lo cri me an te ce den -
te” (TACrimSP — AC — Rel. Car los
Bu e no — RJD 18/73).

Assim, em se tra tan do de apu -
ra ção da au to ria de cri me de fur to, em
prin cí pio, a com pe tên cia pa ra o pro -
ces sa men to e jul ga men to do pro ces -
so é da co mar ca de Ibi ra ma, on de efe -
ti va men te ocor reu a sub tra ção. “Além
de ma te ri al, o de li to de fur to é tam bém 
cri me ins tan tâ neo, po is nes se ti po de
in fra ção, a con su ma ção se cum pre
num só ins tan te, e aí mes mo se es go -
ta, não ha ven do con ti nu a ção do mo -

men to con su ma ti vo” (TACrimSP —
AC 1.022.785/4 — Rel. De vi en ne Fer -
raz — ADV 77.548). E, de acor do com
o pre ce i tu a do pe lo ar ti go 70 do Có di -
go de Pro ces so Pe nal, a com pe tên cia
se rá de ter mi na da pe lo lu gar em que
se con su mar a in fra ção.

Di an te do ex pos to, o pre sen te
con fli to é co nhe ci do e aco lhi do pa ra,
anu la do o pro ces so a par tir da de nún -
cia, in clu si ve, de cla rar com pe ten te pa -
ra o aju i za men to da pre ten são a ser
de du zi da o Ju í zo sus ci ta do (co mar ca
de Ibi ra ma).

Par ti ci pou do jul ga men to, com
vo to ven ce dor, o Exmo. Sr. Des. Iri neu 
João da Sil va, e la vrou o pa re cer, pe la 
dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça,
o Exmo. Sr. Dr. Pa u lo Antô nio Günt her.

Florianópolis, 25 de setembro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te com vo to;

Ma u rí lio Mo re i ra Le i te,

Re la tor.

RECLAMAÇÃO

RECLAMAÇÃO N. 00.004806-2, DE XANXERÊ

Re la tor: Des. Jorge Mussi

Reclamação — Suspensão condicional do processo — Art. 89
da Lei n. 9.099/95 — Oferecimento da proposta pelo Ministério
Público — Rejeição pelo acusado — Não aceitação da condição le -
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gal de reparar o dano — Circunstância de caráter obrigatório para
a concessão da benesse — Tramitação de ação cível que não afasta a 
composição dos prejuízos na esfera pe nal, podendo haver pos te rior
compensação — Reedição do pedido de nova proposta —
Impossibilidade — Preclusão operada — Acusado que, ademais,
atualmente não preenche os requisitos necessários ao oferecimento
da medida — Decisão acertada — Ausência de erro ou abuso e de
inversão na ordem processual — Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos es- 
tes au tos de Reclamação n. 00.004806-2,
da comarca de Xanxerê (2ª
Vara/Fazenda Pública), em que é
reclamante Pedro Bueno do Prado,
sendo reclamado o Dr. Juiz de Direito
daquela Comarca:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, por votação unânime,
negar provimento ao recurso.

Cus tas le ga is.

1 — Pe dro Bu e no do Pra do, in -
con for ma do com a de ci são do Ju í zo
da 2ª Va ra da co mar ca de Xan xe rê,
pro la ta da nos au tos do Pro ces so Cri -
me n. 080.96.001177-3, ao qual res -
pon de por su pos ta in fra ção ao art.
121, § 3º, do Có di go Pe nal, que lhe
ne gou a sus pen são con di ci o nal do
pro ces so, nos ter mos do art. 89 da Lei 
n. 9.099/95, in ter pôs, equi vo ca da -
men te, re cur so em sen ti do es tri to, re -
que ren do ex pres sa men te a apli ca ção
do prin cí pio da fun gi bi li da de, na hi pó -
te se de se en ten der que o re mé dio
pro ces su al cor re to fos se di ver so do
ofer ta do.

Nas su as ra zões, in for mou o
re cla man te que já na de nún cia foi co -
gi ta da a pos si bi li da de de con ces são
da sus pen são con di ci o nal do pro ces -
so, se pre en chi dos os pres su pos tos
le ga is, pe lo que o Mi nis té rio Pú bli co

pug nou pe la cer ti fi ca ção dos se us an -
te ce den tes cri mi na is.

Dis se que, jun ta das as cer ti -
dões re que ri das, de mons tran do a ine -
xis tên cia de an te ce den tes cri mi na is,
pro ce deu-se ao seu in ter ro ga tó rio,
após o que foi apre sen ta da a de fe sa
pré via, em que in di cou o rol de tes te -
mu nhas.

Noticiou, ainda, que só após
isso é que foi designada audiência
para os fins do art. 89 da Lei dos
Juizados Especiais Criminais, que se
realizou em 9/9/1999, quando o Minis-
tério Público propôs a suspensão,
condicionando-a, entretanto, à repa-
ração do dano causado (art. 89, § 1º,
da Lei n. 9.099/95), deixando, contudo, 
de especificar o valor do prejuízo e
“qual o critério utilizado para quan-
tificá-lo” (fl. 5).

Di an te da exis tên cia de uma
ação ci vil dis cu tin do a per ti nên cia da
re pa ra ção em te la, a pro pos ta não
res tou ace i ta pe lo acu sa do.

Ale gou que o Órgão Mi nis te ri al
não po de ria ter im pos to tal con di ção
na hi pó te se que ver sa, ne gan do-lhe,
as sim, um di re i to sub je ti vo, e que o
ato pro ces su al que de ter mi nou o pros -
se gui men to do fe i to es tá des ti tu í do de
fun da men ta ção.
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Pre ten de, as sim, a re for ma da
de ci são ata ca da, a fim de que lhe se ja 
pos si bi li ta da a sus pen são con di ci o nal
do pro ces so.

Tras la da das as pe ças in di ca das, 
foi re ba ti do o re cur so e, man ti da a de ci -
são (fl. 111), os au tos as cen de ram a
es ta su pe ri or ins tân cia, ma ni fes tan -
do-se a ilus tre Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça “pe lo não co nhe ci men to do re -
cur so e, se co nhe ci do, pe lo seu des -
pro vi men to, man ten do-se na ín te gra a 
de ci são ob jur ga da” (fl. 118).

Esta co len da Se gun da Câ ma ra 
Cri mi nal de ci diu, por vo ta ção unâ ni -
me, não co nhe cer do re cur so em sen -
ti do es tri to, de ter mi nan do a re mes sa
dos au tos à Se cre ta ria des te Tri bu nal, 
pa ra re dis tri bu i ção na clas se pró pria
(Re cla ma ção), con so an te se ob ser va
da cer ti dão de jul ga men to de fl. 120 e
do acór dão de fls. 121 a 124.

É o re la tó rio.

2 — Num pri me i ro mo men to,
em que pe se pos sa apa ren tar a exis -
tên cia de in ver são na or dem le gal do
pro ces so, por quan to ape nas após a
apre sen ta ção da de fe sa pré via do re -
cla man te é que res tou de sig na da au -
diên cia pa ra os fins do art. 89 da Lei
dos Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is, es -
te fa to não ocor reu.

É que, so men te após o ofe re ci -
men to da de fe sa pre li mi nar so bre ve io
aos au tos a úl ti ma cer ti dão de cer ti fi -
ca ção de an te ce den tes re qui si ta da,
não ha ven do co mo pro por ci o nar a al -
me ja da sus pen são an tes dis so, po is
não pre en chi dos ain da to dos os pres -
su pos tos ne ces sá ri os à con ces são da 
be nes se.

Por tan to, evi den ci a da, na hi pó -
te se, a ine xis tên cia de in ver são pro -
ces su al na de ci são do Ju iz, que cor re -

ta men te pro ce deu ao aguar do da im -
ple men ta ção dos re qui si tos ne ces sá -
ri os à opor tu ni za ção do be ne fí cio,
an tes de de sig nar a au diên cia res pec -
ti va.

Nes se sen ti do, en si na Da má sio 
E. de Je sus:

“Em re gra, o Mi nis té rio Pú bli co

po de pro por a sus pen são do pro ces so 

por oca sião do ofe re ci men to da de-

nún cia (ca put do art. 89). Na da im pe -

de, en tre tan to, que o fa ça em ou tra

oca sião pos te ri or, des de que pre sen-

tes as con di ções da me di da. É possí -

vel que, quan do do ofe re ci men to da

de nún cia, o au tor do fa to não te nha

ain da pre en chi do to dos os re qui si tos

exi gi dos pe la lei. Após, vêm pa ra os

au tos os ele men tos so li ci ta dos. Nes se 

ca so, po de o Mi nis té rio Pú bli co plei-

te ar ao ju iz a sus pen são da ação pe -

nal de po is da de nún cia. Assim co mo o 

sur sis, que po de ser apli ca do após a

sen ten ça con de na tó ria. Uma das fi na -

li da des da Lei n. 9.099/95 é desvi ar o

pro ces so do ru mo da pe na pri va ti va

de li ber da de. Por is so, em qual quer

mo men to pos te ri or à de núncia e an tes 

da sen ten ça é ad mis sí vel o sur sis pro -

ces su al. Nes se sen ti do: STF, Ple ná -

rio, HC n. 74.305, j. 9/12/1996, rel.

Min. Mo re i ra Alves, Infor ma ti vo STF,

57:1 e 3, 18 dez. 1996” (Lei dos Ju i za -

dos Espe ci a is Cri mi na is Ano ta da. 4ª

ed., São Pa u lo: Sa ra i va, 1997, págs.

111 e 112, gri fo nos so).

3 — Cabe, além dis so, ressaltar 

que du rante a tramitação da ação pe -

nal em curso, em momento algum

discutiu-se acerca de ter ou não o

reclamante direito subjetivo à medida

almejada, tanto que à primeira vista,

tendo preenchido os requisitos essen- 
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ciais à concessão do benefício, foi-lhe 

designada audiência com este exclu-

sivo desiderato, sendo realizada em

9/9/99, consoante já mencionado.

Na realidade, o que se infere

dos au tos é que oportunizada a sus-

pensão condicional do processo, me -

diante o cumprimento das condições

enumeradas nos incisos do § 1º do

art. 89 da Lei n. 9.099/95, quais

sejam: I — reparação do dano, salvo

impossibilidade de fazê-lo; II — proibi- 

ção de freqüentar determinados luga-

res; III — proibição de ausentar-se da

comarca onde re side, sem autori-

zação do juiz; e IV — comparecimento 

pessoal e obrigatório ao juízo, men -

salmente, para informar e justificar

suas atividades, circunstâncias estas

consideradas de imposição obriga-

tória, o acusado não aceitou a apre-

sentada no inciso I, ao argumento de

que a composição dos danos civis já

está sendo discutida na esfera cível,

rejeitando, assim, a proposta que lhe

foi ofertada (Termo de Audiência de fl. 

99).

Não pode agora alegar que não 

lhe foi oportunizada ou mesmo que

lhe foi obstada a suspensão condicio-

nal do processo, tão-somente porque

condicionada à reparação do dano,

pois o fato de se estar discutindo

acerca da matéria no juízo cível não

tem o condão de afastar a aludida

reparação na esfera pe nal.

Nesse sentido, veja-se:

“Juizado es pe cial crim i nal —

Presença de ação civil. Indenizatória.

Exclusão da aplicação das normas da

Lei n. 9.099/95. Impossibilidade: O

trâmite de ação civil indenizatória não

exclui as providências previstas pela

Lei n. 9.099/95, sob pena de ferir os

princípios do devido processo le gal,

do contraditório, da ampla defesa e a

própria segurança jurídica.

“Re la tor Edu ar do Pereira — 16ª 

Câm. — Recurso Apelação — 7/11/96 

— Proc.  n.  1.020.711 — v.  u."

(PEDRO BASSETTI NETO. Juizados

Especiais Criminais Ilustrado. Lei n.

9.099/95. São Paulo, Iglu, 1999, pág.

170).

Possibilidade teria o reclaman-

te, quando fixado o valor devido em

razão do dano causado, de efetuar o

ressarcimento du rante o período de

prova, não lhe sendo condicionada a

suspensão ao pagamento prévio do

valor arbitrado, sendo que, se du rante

o transcurso do prazo em que o

processo estivesse suspenso sobre-

viesse decisão condenatória no cível

e já houvesse adimplido com a obriga- 

ção na seara pe nal, autorizado estaria 

a requerer a compensação, não sen-

do compelido a pagar duas vezes pelo 

dano decorrente do mesmo fato ilícito.

Ade ma is, a re pa ra ção do da no

além de ser um dos prin ci pa is ob je ti -

vos al me ja dos pe lo Insti tu to cri a do pe -

la Lei dos Ju i za dos Espe ci a is Cri mi -

na is, con so an te se ob ser va no art. 62

da men ci o na da nor ma, tam bém é con -

di ção obri ga tó ria, co mo já re fe ri do, à

con ces são do sur sis pro ces su al, sal vo 

im pos si bi li da de de fa zê-lo.

Julio Fabbrini Mirabete, ao co-

mentar sobre os princípios proces-

suais dos Juizados Criminais, aduz

que:

“Dispõe-se na lei que o proces-

so perante os Juizados Especiais

Criminais tem como um dos objetivos,

sempre que possível, a reparação dos 
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danos sofridos pela vítima. Como o

crime ofende um bem-interesse, acar- 

retando lesão real ou potencial à víti-

ma, nos termos do art. 159 do Código

Civil, fica obrigado a reparar o dano

aquele que, por ação ou omissão vo-

luntária (dolo), negligência ou impru-

dência (culpa), violar direito ou causar 

prejuízo a outrem. A imperícia, embo-

ra não mencionada expressamente,

também caracteriza o crime culposo e

acarreta a mesma obrigação” (Juiza-

dos Especiais Criminais: Comen-

tários, Jurisprudência, Legislação.

São Paulo, At las, 1996, pág. 37).

E no tocante à obrigatoriedade

da reparação do dano, ensina que:

“Ao homologar a proposta acei- 

ta de suspensão condicional do

processo, o juiz deve, obrigatoriamen- 

te, impor as condições legais previs-

tas nos incisos do § 1º do art. 89.

Este, expressamente, estabelece a

na ture-  za e o conteúdo das

condições de imposição obrigatória. A 

primeira delas é a de obrigar o

acusado à repa- ração do dano

causado pelo crime. Em mais esta

oportunidade, a lei procura resguardar 

os interesses da vítima do crime,

anter iormente não protegidos

adequadamente. A obriga- ção de

reparar o dano é uma de cor- rência

nat u ral da prática do delito, motivo por 

que a lei a exige como con- dição

também da suspensão condi- cional

do processo” (op. cit., pág. 160).

Sobre o tema, colhe-se da

jurisprudência pátria:

“Suspensão condicional do

processo — Reparação do dano —

Necessidade.

“O sis te ma ino va do pe la Lei n.

9.099/95, per mi tin do o tra ta men to

be ne vo len te pa ra de ter mi na das si -

tuações, não au to ri zou, to da via, a

dispen sa da re pa ra ção do da no ca u -

sa do pe lo cri me, a não ser di an te da

de mons tra ção da im pos si bi li da de de

fa  zê - lo  (ar t .  89,  §  1º ,  inc.  I ) "

(RJDTACrimSP 34/249).

Em caso semelhante, já decidiu 

esta Corte:

“Pe nal e processual — Homi-

cídio culposo — Suspensão condi-

cional do processo — Reparação do

dano — Recurso parcialmente pro-

vido.

“Para sus pender condicional-

mente o processo é imprescindível

que se fixe como uma das condições a 

reparação do dano” (Apelação Crim i -

nal n. 98.014411-6, da Cap i  tal ,

julgada em 1º/12/98).

Portanto, verifica-se que, por

seu livre arbítrio, o reclamante optou

por não reparar o dano nem de mons-

trar a impossibilidade de fazê-lo, prefe-

rindo deixar a discussão do assunto

para a esfera cível. 

Com efeito, rejeitando a pro-

posta que lhe foi formulada, não havia

outra atitude a ser tomada pelo Juízo

a não ser dar continuidade à ação

crim i nal, segundo determina o § 7º do

art. 89 da Lei n. 9.099/95, não ne-

cessitando a decisão prolatada de

qualquer fundamentação, haja vista

tratar-se de despacho de mero

expediente.

Não fosse isso, acaso provida a 

presente reclamação, não haveria

mais possibilidade de se ofertar ao

acusado nova proposta de suspensão
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condicional do processo, não só pelo

fato de ter-se operado a preclusão,

haja vista que já lhe foi oportunizada a 

benesse e por ele rejeitada, mas

também em razão de não mais pre-

encher os pressupostos necessários

ao oferecimento do benefício, por-

quanto ao ser reeditado o pedido nos

mesmos au tos, o Juiz a quo trouxe à

baila informação de que o reclamante

está respondendo a outro processo

crime, naquela mesma Vara, pela

prática de idêntico ilícito pe nal, tendo,

por isso, indeferido o pleito (Termo de

Audiência de fl. 106).

Dessa forma, vislumbra-se que

não houve qualquer erro ou abuso na

decisão do Magistrado que, ante a

rejeição da proposta de suspensão

condicional do processo pelo ora

reclamante e seu defensor, de ter-

minou o prosseguimento do feito nos

seus ulteriores termos, bem como

também inocorreu, na espécie, qual-

quer inversão na ordem le gal do

processo.

3 — Pelo exposto, a Câmara

conhece do recurso, por ser cabível a

discussão da matéria aventada na via

eleita, negando-lhe, entretanto, pro-

vimento.

Participaram do julgamento,

com votos vencedores, os Exmos.

Srs. Des. Maurílio Moreira Leite e

Irineu João da Silva, e lavrou o pare-

cer, pela douta Procuradoria-Geral de

Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Valdir Vieira.

Florianópolis, 25 de setembro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te;

Jor ge Mus si,

Re la tor.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 99.019755-7, DE INDAIAL

Re la tor: Des. Jorge Mussi

Mandado de segurança — Errônea indicação da autoridade
coatora — Ilegitimidade passiva ad causam — Extinção do processo
sem exame do mérito — Inteligência do art. 267, VI, do CPC —
Sentença mantida — Recurso improvido.

A impetração do mandado de segurança deve ser sempre
dirigida con tra a autoridade que tenha competência para cumprir a
decisão ju di cial eventualmente concessiva da ordem.
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Assim não tendo sido feito, correta a decisão que extinguiu a

ação mandamental, sem julgamento do mérito, por carência de uma

das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva ad causam.

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Recurso em Mandado de
Segurança n .  99.019755-7,  da
comarca de Indaial (2ª Vara), em que é
impetrante Dulceli Aparecida Correia
Quintino, sendo impetrado o Delegado
de Polícia Civil da comarca de Indaial:

ACORDAM, em Segunda Câ-
mara Crim i nal, por votação unânime,
conhecer do recurso e negar-lhe pro-
vimento.

Custas na forma da lei.

1 — Tra ta-se de re cur so em
man da do de se gu ran ça in ter pos to por
Dul ce li Apa re ci da Cor re ia Qu in ti no, pre -
ten den do a re for ma da sen ten ça de fls.
36/43, pro la ta da nos au tos do Man da do
de Se gu ran ça n. 031.98.003750-7, por 
ela im pe tra do pe ran te o ju í zo de pri -
me i ra ins tân cia con tra ato do De le ga -
do de Po lí cia Ci vil da co mar ca de Inda -
i al, ação que foi, com fun da men to no
art. 267, in ci so VI, da Lei Pro ces su al
Ci vil, jul ga da ex tin ta sem exa me do
mé ri to, ha ja vis ta a ile gi ti mi da de pas si -
va pa ra a ca u sa da au to ri da de in di ca -
da co mo co a to ra.

Argúi a re cor ren te que o Ma-
gis tra do sen ten ci an te não agiu cor re ta- 
men te ao de ci dir o man da mus sem
aten der ao re que ri men to do ór gão mi -
nis te ri al, im pe din do as sim que se com- 
pro vas se a ve ra ci da de das in for ma-
ções pres ta das pe la au to ri da de apon-
ta da co mo co a to ra na ini ci al, tan to da
exis tên cia de in qué ri to po li ci al que es -
ta ria em trâ mi te na co mar ca de Tim bó,
pa ra ave ri guar ir re gu la ri da des na

emis são de car te i ras na ci o na is de ha -
bi l i ta ção, co mo da alu di da car ta
pre ca tó ria, ori un da da De le ga cia de
Po lí cia de Tim bó/SC, que ti nha por ob -
je to a apre en são da per mis são pa ra di -
ri gir da im pe tran te re cor ren te.

Sus ten ta, ou tros sim, a le gi ti mi-
da de do re cor ri do pa ra fi gu rar no pó lo
pas si vo da ação man da men tal.

Fa zen do re mis são à ini ci al, on -
de afir ma ter si do ile gal o ato ad minis -
tra ti vo de apre en são do re fe ri do do cu -
men to, por ter si do pra ti ca do por
au to ri da de in com pe ten te e por não ter
si do ob ser va do o de vi do pro ce di men to
le gal, re quer o pro vi men to do in con-
for mis mo, com a con se qüen te re for ma
do de ci sum, sem es pe ci fi car se pa ra a
con ces são da se gu ran ça ou pa ra a
anu la ção do pro ces so por cer cea-
men to de de fe sa.

Em al ter na ti va, ca so se ja re co-
nhe ci da a ile gi ti mi da de pas si va pa ra a 
ca u sa da au to ri da de in di ca da co mo
co a to ra, pe de o re co nhe ci men to da in -
com pe tên cia re la ti va do ju í zo e a re -
mes sa dos au tos ao Ju í zo da co mar ca 
de Tim bó/SC.

De vi da men te in ti ma do, o re cor-
ri do de i xou trans cor rer in al bis o pra zo
pa ra con tra-ar ra zo ar (cer ti dão de fl. 58).

Com vis ta dos au tos, o Mi nis té -
rio Pú bli co emi tiu pa re cer pe lo co nhe -
ci men to e im pro vi men to do in con for -
mis mo (fls. 60/63).

Os au tos as cen de ram a es te
grau de ju ris di ção, on de fo ram ini ci al-
men te dis tri bu í dos à Sex ta Câ ma ra

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA JURISPRUDÊNCIA CRIM I NAL

510 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



Ci vil des te Tri bu nal, co mo ape la ção
cí vel em man da do de se gu ran ça.

Insta da a se ma ni fes tar, a dou -
ta Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça opi -
nou pe lo co nhe ci men to e im pro vi men -
to do re cur so.

Em acór dão da la vra do Exmo.
Sr. Des. Lu iz Cé zar Me de i ros, a Sex ta 
Câ ma ra Ci vil de ci diu, por vo ta ção
unâ ni me, não co nhe cer do ape lo e de -
ter mi nar a sua re dis tri bu i ção a uma
das câ ma ras cri mi na is des te egré gio
Tri bu nal, com pe ten te pa ra de ci dir a
ques tão (cer ti dão de jul ga men to de fl.
77 e acór dão de fls. 78/81).

Re dis tri bu í do, o ca der no re cur -
sal ve io con clu so pa ra jul ga men to.

É o relatório.

2 — Impos sí vel dar-se pro vi -
men to ao re cur so.

Evi den te a ile gi ti mi da de da au-
to ri da de in di ca da na ini ci al co mo co a -
to ra pa ra in te grar o pó lo pas si vo da
ação man da men tal, por quan to ma ni -
fes to tra tar-se de me ro exe cu tor ma te -
ri al de or dem con ti da em car ta pre ca tó -
ria, ex pe di da por ou tra auto ri da de
po li ci al, quem na ver da de de ter mi nou
a apre en são do do cu mento re fe ri do,
ato cu ja ile ga li da de es tá-se dis cu tin do.

Com efe i to, con for me se de -
pre en de do pro ces sa do, em es pe ci al
das in for ma ções pres ta das pe lo De le -
ga do de Po lí cia da co mar ca de Inda i al 
(fls. 30 e 31), ve ri fi ca-se que es te re -
co nhe ce ter apre en di do a Per mis são
pa ra Di ri gir da im pe tran te, no en tan to
es cla re ce que so men te as sim pro ce -
deu no cum pri men to de car ta pre ca tó -
ria ex pe di da pe lo De le ga do de Po lí cia
da co mar ca de Tim bó, au to ri da de que
pre si de in qué ri to po li ci al com vis tas a
apu rar a res pon sa bi li da de pe lo cri me
de fal si fi ca ção da au ten ti ca ção de

gui as de re co lhi men to das ta xas es -
ta du a is, in dis pen sá ve is à re gu lar
emis são do re fe ri do do cu men to, na -
que la lo ca li da de.

Cum pre sa li en tar que, em se de
de car ta pre ca tó ria, o de pre ca do li mi -
ta-se a exe cu tar a or de na ção da au to -
ri da de de pre can te, a quem, na ver da -
de, com pe te a re vo ga ção do ato
re a li za do.

Hely Lopes Meirelles leciona:

“Con si de ra-se au to ri da de coa-
to ra a pes soa que or de na ou omi te a
prá ti ca do ato im pug na do, e não o su -
pe ri or que o re co men da ou ba i xa nor -
mas pa ra sua exe cu ção. Não há con -
fun dir, en tre tan to, o sim ples exe cu tor
ma te ri al do ato com a au to ri da de por
ele res pon sá vel. Co a tor é a au to ri da -
de su pe ri or que pra ti ca ou or de na con -
cre ta e es pe ci fi ca men te a exe cu ção
ou ine xe cu ção do ato im pug na do e
res pon de pe las su as con se qüên ci as
ad mi nis tra ti vas; exe cu tor é o agen te
su bor di na do que cum pre a or dem por
de ver hi e rárqui co, sem se res pon sa bi -
li zar por ela. (...) Inca bí vel é a se gu ran -
ça con tra au to ri da de que não dis po nha 
de com pe tên cia pa ra cor ri gir a ile ga li -
da de im pug na da. A im pe tra ção de ve rá 
ser sem pre di ri gi da con tra a au to ri da de 
que te nha po de res e me i os pa ra pra ti -
car o ato or de na do pe lo Ju di ciá rio; (...)
‘ad im pos si bi li ta ne mo te ne tur’: nin -
guém po de ser obri ga do a fa zer o im -
pos sí vel. Se as pro vi dên ci as pe didas
no man da do não são da al ça da do im -
pe tra do, o im pe tran te é ca re ce dor da
se gu ran ça con tra aque la au to rida de,
por fal ta de le gi ti ma ção pas si va pa ra
res pon der pe lo ato im pug na do” (Man -
da do de Se gu ran ça, 20ª ed., Ma lhe i -
ros, SP, 1998, pág. 55).
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In ca su, mes mo não sen do o De -
le ga do de Po lí cia Ci vil da co mar ca de
Inda i al su bor di na do hi e ra qui ca men te ao
De le ga do de Po lí cia Ci vil da co mar ca de 
Tim bó, uma vez que es tão am bos no
mes mo ní vel hi e rár qui co, cer to que a im -
pe tran te di ri giu o man da mus con tra au -
to ri da de co a to ra ile gí ti ma pa ra fi gu rar no 
pó lo pas si vo da de man da, pos to que
aque le so men te fez cum prir or dem des -
te, pe lo que se cu i da o im pe tra do de me -
ro exe cu tor de de ter mi na ção par ti da de
ou tra au to ri da de, não ten do, por is so,
compe tên cia pa ra cor ri gir a aven ta da ile -
ga lida de do ato im pug na do.

A pro pó si to, é o en ten di men to
des ta Cor te:

“Man da do de se gu ran ça — Au -
to ri da de co a to ra — Ile gi ti mi da de pas -
si va — Extin ção do pro ces so.

“Au to ri da de co a to ra é aque la
que tem o po der de de ci dir, po den do
re ver o ato, não sim ples men te aque le
ser vi dor que o exe cu ta, à or dem do su -
pe ri or” (MS n. 5.295, de Bal neá rio
Cam bo riú, Des. rel. Nil ton Ma ce do Ma -
cha do, j. em 21/3/1995).

E mais:

“Man da do de se gu ran ça —
Ser vi do res do DER — Di re ci o na men -
to con tra a Se cre tá ria de Esta do da
Admi nis tra ção — Ile gi ti mi da de pas si -
va — Extin ção.

“A im pe tra ção do man da do de
se gu ran ça de ve ser sem pre di ri gi da
con tra a au to ri da de que te nha com pe -
tên cia pa ra cum prir a de ci são ju di ci al
even tu al men te con ces si va da or dem”
(MS n. 96.003305-0, da Ca pi tal, Des.
rel. Eder Graf, j. em 12/8/1996).

Do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça, em idên ti co vér ti ce:

“Não se po de con fun dir sim ples 
exe cu tor ma te ri al com a au to ri da de
res pon sá vel pe lo ato in qui na do de ile -
gal. Não ca be man da do de segu ran ça
con tra quem não tem po der pa ra cor ri -
gir a ile ga li da de do ato” (REsp n.
123993/DF, rel. Min. Gar cia Vi e i ra, j.
em 17/2/1998). 

Do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
ci ta-se, pa ra ali nha var:

“Le gi ti mi da de — Man da do de
se gu ran ça — Ato de ci só rio e ato exe -
cu tó rio.

“De fi ne-se a com pe tên cia pa ra
jul ga men to de man da do de se gu ran ça
per qui rin do-se o au tor do ato apon ta do 
co mo de cons tran gi men to. Esta be le-
ci da si tu a ção a en cer rar sim ples ma te-
ri a li za ção por su bor di na do, ao qual es -
ca pe a pos si bi li da de de re vê-lo, o man- 
da do de se gu ran ça há que ser di ri gi do
con tra a au to ri da de que pra ti cou o ato
em sua ori gem, pou co im por tan do o
sta tus da que le que o te nha sim ples-
men te exe cu ta do” (RMS n. 21.387-
6/DF, rel. Min. Mar co Au ré lio, DJU de
19/2/93, pág. 2.034).

Por fim, no que diz res pe i to à
ale ga da ane mia pro ba tó ria a em ba sar
a de ci são ju di ci al ata ca da, con sis ten te 
na au sên cia de pro va ma te ri al da exis -
tên cia do in qué ri to po li ci al que in ves ti -
ga a emis são ir re gu lar de CNHs na co -
mar ca de Tim bó e da car ta pre ca tó ria
en vi a da ao De le ga do de Po lí cia de -
pre ca do pa ra que apre en des se a Per -
mis são pa ra Di ri gir da im pe tran te,
men ci o na dos nas in for ma ções, é de
se des ta car que a via man da men tal
não com por ta di la ção pro ba tó ria, mo ti -
vo pe lo qual im pos sí vel tal re qui si ção
pe lo Ju í zo a quo, as sim co mo igual -
men te in viá vel o re di re ci o na men to da
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ação, subti tu in do-se a au to ri da de in di -
ca da pe la cor re ta.

Nes se nor te, a se guin te de ci-
são, da la vra do sa u do so De sembar -
ga dor Eder Graf:

“Man da do de se gu ran ça —
Errô nea in di ca ção da au to ri da de co a -
to ra — Re di re ci o na men to pe lo ma gis -
tra do — Impos si bi li da de — Ile gi ti mi da -
de pas si va ad ca u sam — Extin ção do
pro ces so.

“Não po den do o ju iz, sem ini-
ci a ti va da im pe tran te an te ri or à no ti fi-
ca ção, subs ti tu ir por ou tra a au to ri da-
de in di ca da co mo co a to ra, im põe-se a 
ex tin ção do fe i to, pro cla man do-se a
ilegi ti mi da de pas si va ad ca u sam”
(ACMS n. 5.739, da Ca pi tal, j. em
26/3/96).

Do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
co lhe-se, no mes mo vér ti ce, que “na
Re cla ma ção n. 350-7, o Ple ná rio de ci -
diu que o ju iz não po de man dar subs ti -
tu ir o im pe tra do, sem a ini ci a ti va da par -
te, nem emen dar ou al te rar o pe di do
ini ci al, es pe ci al men te se hou ver de de -
cli nar de sua com pe tên cia...” (MS n.
21.425/DF, rel. Min. Né ri da Sil ve i ra,
DJU de 26/11/93, pág. 25.532).

Ade ma is, co mo bem sa li en tou
o Mi nis té rio Pú bli co a quo, “ta is fa tos
não ape nas pas sa ram a ser ob je to de
far ta di vul ga ção pe la im pren sa, mas
tam bém pas sa ram a ser ob je to de co -
men tá rio po pu lar nes ta Co mar ca,
além de te rem ge ra do di ver sos man-
da dos de se gu ran ça, ten do si do apre -
sen ta da, em ou tras oca siões, pro va
do cu men tal da re fe ri da exis tência.
Por ser o fa to de do mí nio pú bli co na
re gião, eis que as apre en sões abran -
ge ram ma is de uma cen te na de pes -
so as, não há que se fa lar em contro -
vér sia (...)” (fls. 62 e 63). 

Ora, de acor do com o dis pos to
no art. 334, I, do CPC, não de pen dem
de pro va os fa tos con si de ra dos no tó -
ri os, is to é, tal nor ma con fe re ao jul ga -
dor a pos si bi li da de de afe ri ção da ve -
ra ci da de dos fa tos an te a sua pu-
bli ci da de e no to ri e da de, pres cin din do
de de mons tra ção ine quí vo ca em for -
ma do cu men tal, pa ra a pro la ção da
sen ten ça, co mo ocor re na hi pó te se
em exa me, até por que a au to ri da de
apon ta da co mo co a to ra, e quem ini -
ci al men te re por tou pa ra a exis tên cia de
re fe ri dos do cu men tos com pro ba tó ri os,
por ser au to ri da de po li ci al, go za de fé
pú bli ca, pe lo que su as in for ma ções ve i -
cu la das em Ju í zo re ves tem-se de pre -
sun ção ju ris tan tum de ve ra ci da de, não 
ten do, sal vo de mons tra ção em con trá -
rio, ine xis ten te nos au tos, qual quer
mo ti vo pa ra ma ni fes tar-se de for ma di -
ver sa da re a li da de.

Logo, andou bem a sentença
que conheceu de ofício a ilegitimidade 
do impetrado para figurar no pólo
passivo do writ, extinguindo, com fun-
damento no art. 267, inciso VI, o
processo sem julgamento do mérito.

 3 — Diante do exposto, co-
nhece-se do recurso interposto, mas
nega-se-lhe provimento, para manter
inalterada a decisão atacada.

Participaram do julgamento,
com votos vencedores, os Exmos. Srs. 
Des. Maurílio Moreira Leite e Irineu
João da Silva, e lavrou o parecer, pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça, a
Exma. Sra. Dra. Rosa Maria Gar cia.

Florianópolis, 25 de setembro de 2001.

Alber to Cos ta,

Pre si den te;

Jor ge Mus si,

Re la tor.
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APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 00.000843-5, DA CAP I TAL

Re la tor: Des. New ton Trisotto

Administrativo — Funcionário público — Membro do
Ministério Público — Licença-prêmio não gozada — Aposentadoria
— Direito a indenização — Quan tum — Férias — Acréscimo de um
terço.

1. Segundo Carlos Alberto Bittar, “inobstante constitua a sua
mais importante forma de expressão a norma escrita — a lei –, o
direito não se cinge a normas e, muito menos, a normas positivas. O
direito compreende — como se sabe — o cos tume, a jurisprudência e
outras inúmeras formas”. Todo o ordenamento jurídico rege-se por
princípios.

Cons ti tui prin cí pio uni ver sal de di re i to, im pli ci ta men te ins -
cri to na De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos do Ho mem (art. XXIII),
que a nin guém é lí ci to se lo cu ple tar do tra ba lho alhe io. Nele se fun da 
a obri ga ção de o Po der Pú bli co in de ni zar o ser vi dor apo sen ta do pe -
las fé ri as e li cen ças-prê mio não go za das opor tu na men te, in de pen den -
te men te de se per qui rir se não o fo ram por “im pe ri o sa ne ces si da de de
ser vi ço”, por cul pa da Adminis tra ção.

2. O membro do Ministério Público inativo tem direito à
indenização correspondente aos períodos de férias e de
licenças-prêmio não gozadas. Não é exaustiva a enumeração de
licenças que consta do art. 39 da LC n. 40/81 (revogada “Lei
Orgânica do Ministério Público”) — e, por extensão, do art. 69 da
LC n. 35/79 (“Lei Orgânica da Magistratura Nacional”).

3. No cálculo da indenização deve ser considerado o valor

bruto dos proventos na data da liquidação, não se computando, em

relação às férias, o acréscimo (1/3) de que trata o inc. XVII do art. 7º

da Constituição Fed eral.
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Vistos, relatados e discutidos
estes au tos de Apelação Cível n.
00.000843-5, da comarca da Cap i tal
(Vara dos Feitos da Fazenda Pública e
Acidentes do Trabalho — 2º Cartório),
em que é apelante Estado de Santa Ca -
tarina e apelado Paulo Roberto Vidal:

ACORDAM, em Sexta Câmara
Civil, por votação unânime, rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa,
negar provimento ao recurso do réu e
dar provimento àquele do autor. De
ofício, reformar parcialmente a senten-
ça sob reexame necessário (CPC, art.
475, II) para excluir da condenação a
quantia correspondente a 1/3 (um
terço) incidente sobre o valor das férias
não gozadas e para isentar o réu do
pagamento das custas judiciais (LC n.
156/97).

I — Relatório

Pa u lo Ro ber to Vi dal, Pro mo tor
de Jus ti ça apo sen ta do, aju i zou “ação
or di ná ria de in de ni za ção” con tra o
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Apresentada a contestação
(fls. 25/39) e ouvido o representante
do Par quet (fls. 49/52), o Dr. Adilor
Danielli julgou procedente o pedido.
Condenou o “Estado de Santa Cata-
rina a pagar a importância corres-
pondente a duas vezes seus proven-
tos mensais como Promotor de Jus-
tiça, além de 1 (um) mês de férias
acrescido de 1/3 constitucional, a ser
apurado em liquidação de sentença”,
mais as custas judiciais e os hono-
rários advocatícios, estes arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação. Ao julgar os embar-
gos de declaração, esclareceu que a

“indenização deve ter como base a
remuneração in te gral recebida pelo
autor na data da liquidação” (fl. 84).

As par tes não se conformaram
com o decisum.

O au tor pe de que o réu se ja
con de na do a pa gar ju ros mo ra tó ri os,
“que são de vi dos des de a da ta em que 
foi ne ga do ao re cor ren te o di re i to de
re ce ber em pe cú nia os pe río dos de fé -
ri as e li cen ças-prê mio não go za das”.

O Esta do de San ta Ca ta ri na,
re e di tan do ar gu men tos já ex pen di dos
na de fe sa, sus ten ta que: a) hou ve cer -
ce a men to de de fe sa em ra zão do jul -
ga men to an te ci pa do da li de; b) a sen -
ten ça ca re ce de fun da men ta ção; c)
“se le são ha via, no aju i za men to da
ação ela já po dia ser ex pres sa em va -
lo res exa tos (art. 259, I, CPC)” e, “as -
sim, não po de ria o dis po si ti vo con de -
na tó rio de i xar de es pe ci fi car qua is os
va lo res (ex pres sos em mo e da), e a
que tí tu lo, de ve ri am ser in de ni za dos”;
d) “os va lo res even tu al men te de vi dos
de ve rão ser aque les equi va len tes aos
ven ci men tos com to dos os des con tos
le ga is”; e) “não exis te am pa ro le gal à
in ter pre ta ção de que aos mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co — es ta du al e fe de -
ral — é ga ran ti do o di re i to à li cen -
ça-prê mio”; f) as fé ri as de 60 (ses sen -
ta) di as por ano con ce di das aos
re pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co
lhes re ti ra o di re i to à per cep ção de li -
cen ça-prê mio; g) ve da a LC n. 36/91
“a con ver são em di nhe i ro, par ci al ou
to tal, da li cen ça-prê mio con ce di da e
não go za da”; não ten do o au tor di re i to
à in de ni za ção de fe ri da; h) não há re la -
ção de ca u sa li da de en tre os atos da
Admi nis tra ção e o pre ju í zo ex pe ri men -
ta do pe lo au tor pa ra que se ja obri ga da 
a in de ni zá-lo. Após a de ci são dos em -
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bar gos de de cla ra ção, o réu ofe re ceu
adi ta men to ao seu re cur so, adu zin do
que “em se de de in de ni za ção de va lo -
res não pa gos anos atrás” não po de
ha ver “con de na ção fu tu ra em va lo res
da da ta da li qui da ção”, po is de ve ela
to mar co mo ba se os “va lo res vi gen tes
na da ta da apo sen ta ção, acres ci dos
de ju ros e cor re ção mo ne tá ria na for -
ma de pra xe”.

Os re cur sos fo ram res pon di -
dos.

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça ma ni fes tou-se pe lo des pro vi -
men to do re cur so do réu e pe lo pro vi -
men to da que le do au tor “pa ra se fi xar
os ju ros in ci den tes so bre as ver bas
con de na tó ri as e o ter mo ini ci al de
con ta gem”. Tam bém opi nou pe la re -
for ma da sen ten ça, de ofí cio, pa ra que 
se ja o Esta do isen ta do do pa ga men to
das cus tas ju di ci a is (LC n. 156/97).

II — Voto

1. O ape la do é Pro mo tor de
Jus ti ça, ten do pas sa do pa ra a ina ti vi -
da de em agos to/95 (fl. 7).

Re cla ma o pa ga men to de in de -
ni za ção cor res pon den te a um mês de
fé ri as (pri me i ro pe río do do ano de
1984) e a do is me ses de li cen ça-prê -
mio (ma io/88 a ma io/93) não go za das
opor tu na men te. Pe de que se ja o réu
con de na do a lhe pa gar R$ 16.632,00
(de zes se is mil, se is cen tos e trin ta e
do is re a is) re la ti vos às li cen ças-prê -
mio e R$ 11.088,00 (on ze mil e oi ten ta 
e oi to re a is) re la ti vos às fé ri as, to ta li -
zan do R$ 27.720,00 (vin te e se te mil,
se te cen tos e vin te re a is), acres ci dos
de 1/3 (um ter ço), con for me o inc. XVII 
do art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O MM. Ju iz de Di re i to con de -
nou o Esta do a “pa gar a im por tân cia
cor res pon den te a du as ve zes se us
pro ven tos men sa is co mo Pro mo tor de
Jus ti ça, além de 1 (um) mês de fé ri as
acres ci do de 1/3 cons ti tu ci o nal, a ser
apu ra do em li qui da ção de sen ten ça”
(fl. 57), es cla re cen do, ao exa mi nar os
em bar gos de de cla ra ção, que a “in de -
ni za ção de ve ter co mo ba se a re mu -
ne ra ção in te gral re ce bi da pe lo au tor
na da ta da li qui da ção” (fl. 84).

Na sen ten ça, as sen tou que, “se 
o fun ci o ná rio pú bli co con ti nu ou a
exer cer sua fun ção, en quan to de ve ria
go zar li cen ça-prê mio ou fé ri as, mes -
mo que não te nha ha vi do uma de -
mons tra ção ex pres sa da ne ces si da de
de ser vi ço pe la Admi nis tra ção, po -
de-se di zer que ela exis tiu ta ci ta men te 
ao per mi tir que o fun ci o ná rio per ma -
ne ces se em ser vi ço. O di re i to à li cen -
ça-prê mio e às fé ri as não fi ca pre ju di -
ca do por não ser go za do en quan to o
au tor es ta va exer cen do, nor mal men -
te, su as ati vi da des”.

2. Se gun do Car los Alber to Bit -
tar — e com ele es tou in te i ra men te de
acor do —, “inobs tan te cons ti tua a sua
ma is im por tan te for ma de ex pres são a 
nor ma es cri ta — a lei — o di re i to não
se cin ge a nor mas e, mu i to me nos, a
nor mas po si ti vas. O di re i to com pre en -
de — co mo se sa be — o cos tu me, a
ju ris pru dên cia e ou tras inú me ras for -
mas” (Os di re i tos da per so na li da de,
Fo ren se Uni ver si tá ria, 1989, 1ª ed.,
pág. 8).

Com ele consoa Barbosa Mo-
reira:

“O ordenamento jurídico, evi-
dentemente, não se exaure naquilo
que a letra da lei revela à primeira
vista. Nem é menos grave o erro do
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julgador na solução da quaestio juris
quando afronte norma que integre o
ordenamento sem constar literalmen-
te de texto algum” (Comentários ao
Código de Processo Civil, 7ª ed., vol.
V, pág. 129).

O ordenamento jurídico rege-se
por princípios. Conforme Ruy Sam uel
Espíndola, “os princípios são funda-
mento de regras, isto é, são normas
que estão na base ou constituem a ra tio
de regras jurídicas, desempenhando,
por isso, uma função normogenética
fundamentante” (Conceito de princípios 
constitucionais, RT, 1999, pág. 66).

No ex pres si vo di zer de Cel so
Antô nio Ban de i ra de Mel lo, “vi o lar um
prin cí pio é mu i to ma is gra ve que
trans gre dir uma nor ma. A de sa ten ção
ao prin cí pio im pli ca ofen sa não ape -
nas a um es pe cí fi co man da men to
obri ga tó rio, mas a to do o sis te ma de
co man dos. É a ma is gra ve for ma de
ile ga li da de ou in cons ti tu ci o na li da de,
con for me o es ca lão do prin cí pio atin -
gi do, por que re pre sen ta in sur gên cia
con tra to do o sis te ma, sub ver são de
se us va lo res fun da men ta is, con tu mé -
lia ir re mis sí vel a seu ar ca bou ço ló gi co 
e cor ro são de sua es tru tu ra mes tra.
Isto por que, com ofen dê-lo, abatem-
se as vi gas que o sus tém e alui-se to -
da a es tru tu ra ne les es for ça da” (Ele -
men tos de di re i to ad mi nis tra ti vo,
1980, 1ª ed., pág. 230).

Constitui princípio uni ver sal de
direito, inscrito na Declaração Uni ver -
sal dos Direitos do Homem (art. XXIII), 
que ninguém pode se locupletar do
trabalho de outrem. Implicitamente,
encontra-se ele inserido na Constitui-
ção Fed eral en tre os “direitos e garan- 
tias individuais” (art. 5º, § 2º) e no
Código Civil. Segundo Wash ing ton de 

Barros Monteiro, “o Código adota
princípio segundo o qual todo enrique- 
cimento desprovido de causa produz,
em benefício de quem sofre o empo-
brecimento, direito de exigir repetição" 
(ou indenização, acrescento). “Essa
obrigação de restituir funda-se no pre- 
ceito de ordem moral de que ninguém
pode locupletar-se com o alheio (ne-
mo potest locupletari detrimento
alterius ou nemo debet ex aliena
jactura lucrum facere)” (Curso de
direito civil, Saraiva, 12ª ed., 4º vol., 1ª 
parte, pág. 268).

Não há for ma ma is cen su rá vel
de en ri que ci men to sem jus ta ca u sa do 
que a re sul tan te da ex plo ra ção do tra -
ba lho alhe io.

Por ób vio, o prin cí pio em co -
men to apli ca-se tam bém às re la ções
de tra ba lho es ta be le ci das com o Po -
der Pú bli co, que não se exo ne ra da
obri ga ção de in de ni zar nem mes mo
se nu lo o con tra to, con for me já res tou
as sen ta do em de ci sões des ta Cor te:

“‘É nulo o contrato de trabalho,
em face da contratação sem concurso
público na vigência da CF/88, não
havendo que se falar em condenação
ao pagamento de qualquer parcela de
natureza trabalhista. Somente é de-
vido o pagamento do equivalente à
contraprestação do período trabalha-
do e não pago, isto é, o quan tum devido 
levando-se em conta o que foi ajustado, 
e não o previsto em qualquer norma
reguladora do contrato de emprego.
Ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/88
caracterizada’ (TST—RR n. 488391,
Min. Rider Nogueira de Brito, DJ
19/10/2001, pág. 637)” (Ap. Cív. n.
99.022704-9, Des. Fran cisco Oliveira
Filho).
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Se o ser vi dor não go zou as fé-
ri as e/ou as li cen ças a que ti nha di re i -
to, pro du ziu tra ba lho em fa vor da so ci e -
da de que, in di re ta men te, o con tra tou. 

Po der-se-á ale gar que es se
ser vi ço se ria pres ta do pe lo seu subs ti -
tu to. Po rém, com pre ju í zo às su as fun -
ções nor ma is, evi den te men te. A acu -
mu la ção de atri bu i ções sem pre resul-
tará em pre ju í zo ao ser vi ço pú bli co,
sal vo a hi pó te se — se quer aven ta da
— de ha ver ex ces so no qua dro de
ser vi do res.

Por is so, pen so que pa ra a so -
lu ção da qua es tio é ab so lu ta men te
dis pen sá vel pro va de que o au tor não
go zou as fé ri as e as li cen ças-prê mio
por ne ces si da de de ser vi ço. Con se -
qüen te men te, re je i to a ale ga ção de ser
nu lo o pro ces so por cer ce a men to de
de fe sa.

Ano to que ple i tos se me lhan tes
fo ram for mu la dos por Re na to Wolff
(Pro cu ra dor do Esta do), Cyro Cam -
pos, Arno Schmidt, Fran cis co Lu iz
Got tar di e Elo ir André Ku ser (Pro cu ra -
do res de Jus ti ça). To dos fo ram aco lhi -
dos, con for me se in fe re das emen tas
dos acór dãos do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça a eles re fe ren tes:

“A de ci são ju di ci al que con si de -
ra des ne ces sá ria pro du ção de pro vas, 
jul gan do an te ci pa da men te a li de, não
con fi gu ra cer ce a men to de de fe sa. A
li cen ça-prê mio não go za da por ser vi -
dor de ve ser con ver ti da em pe cú nia,
no mo men to da apo sen ta ção, sob pe -
na de en ri que ci men to ilí ci to da Admi -
nis tra ção.

Os va lo res de vi dos de vem ser
atu a li za dos por oca sião da li qui da ção
da sen ten ça” (REsp n. 198.838, Min.
Gil son Dipp).

“1. A con ver são em pe cú nia de
fe ri as e li cen ça-prê mio, não go za das
por ser vi dor apo sen ta do em be ne fí cio
do in te res se pú bli co, tra ta-se de me ra
in de ni za ção. Ina pli cá vel, po is, o dis -
pos to no art. 1.536 do Có di go Ci vil”
(AGA n. 54.741, Min. Edson Vi di gal).

“É de vi da a con ver são em pe -
cú nia de li cen ça-prê mio, não go za da
por ser vi dor apo sen ta do por ne ces si -
da de do ser vi ço, sob pe na de en ri que -
ci men to ilí ci to da Admi nis tra ção”
(REsp n. 65.833, Min. Edson Vi di gal).

3. Sus ten ta o Esta do que os
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co não
têm di re i to à li cen ça-prê mio.

No to can te às li cen ças, dis põe
a LC n. 35, de 14/3/79, de no mi na da
de “Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra Na -
ci o nal”:

“Art. 69. Conceder-se-á licença:

“I — pa ra tra ta men to de sa ú de;

“II — por mo ti vo de do en ça em
pes soa da fa mí lia;

“III — pa ra re pou so à ges tan te”.

A LC n. 40, de 14/12/81, já re -
vo ga da, que es ta be le cia “nor mas ge -
ra is a se rem ado ta das na or ga ni za ção 
do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al”, pres -
cre via:

“Art. 39. Conceder-se-á licença:

“I — pa ra tra ta men to de sa ú de;

“II — por mo ti vo de do en ça em
pes soa da fa mí lia;

“III — pa ra re pou so à ges tan te”.

Obser va-se que na Lo man (“Lei 
Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra Na ci o nal”)
e na re vo ga da Lo min (“Lei Orgâ ni ca
do Mi nis té rio Pú bli co”), no to can te às 
li cen ças, as re gras eram ab so luta -
men te idên ti cas. A in ter pre ta ção que
for ex tra í da do 39 da Lo min não po de
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ser di fe ren te da que la do art. 69 da Lo -
man.

Qu an do do jul ga men to da Ação 
Ori gi ná ria n. 155-2, de ci diu o Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral:

“Pe ran te a enu me ra ção exa us -
ti va do art. 69 da Lei Orgâ ni ca da Ma -
gis tra tu ra Na ci o nal (Lei Com ple men -
tar n. 35/79), fi ca ram re vo ga das as
le is es ta du a is con ces si vas do di re i to
de li cen ça prê mio ou es pe ci al aos ma -
gis tra dos, aos qua is, igual men te, não
se apli cam as nor mas que con fi ram
es se mes mo di re i to aos ser vi do res
pú bli cos em ge ral”.

Já adotei esse entendimento
(EI n. 1996.00687-7). Melhor refletindo 
a respeito da quaestio, admito, data
max ima venia, que ele é equivocado.

Pro mul ga da a atu al Cons ti tu i -
ção Fe de ral, so bre ve io a Lei n. 8.625,
de 12/2/93, que ins ti tu iu a “Lei Orgâ ni -
ca do Mi nis té rio Pú bli co”, dis pon do,
ain da, “so bre nor mas ge ra is pa ra a or -
ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co dos
Esta dos”. Qu an to às li cen ças, es ta be -
le ce:

“Art. 52. Conceder-se-á licença:

“I — pa ra tra ta men to de sa ú de;

“II — por mo ti vo de do en ça de
pes soa da fa mí lia;

“III — à ges tan te;

“IV — pa ter ni da de;

“V — em ca rá ter es pe ci al;

“VI — pa ra ca sa men to, até oi to
di as;

“VII — por lu to, em vir tu de de
fa le ci men to do côn ju ge, as cen den te,
des cen den te, ir mãos, so gros, no ras e
gen ros, até oi to di as;

“VIII — em ou tros ca sos pre vis -
tos em lei.

“Pa rá gra fo úni co. A Lei Orgâ ni -
ca dis ci pli na rá as li cen ças re fe ri das
nes te ar ti go, não po den do o mem bro
do Mi nis té rio Pú bli co, nes sas si tu a -
ções, exer cer qual quer de su as fun -
ções”.

Três me ses de po is, ma is pre ci -
sa men te em 20/5/93, foi pu bli ca da a
LC n. 75, que “dis põe so bre a or ga ni -
za ção, as atri bu i ções e o Es ta tu to do
Mi nis té rio Pú bli co da União”, al te ran -
do a ques tão das li cen ças:

“Art. 222. Con ce der-se-á aos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da
União li cen ça:

“I — por mo ti vo de do en ça em
pes soa da fa mí lia;

“II — por mo ti vo de afas ta men -
to do côn ju ge ou com pa nhe i ro;

“III — prê mio por tem po de ser -
vi ço;

“IV — pa ra tra tar de in te res ses
par ti cu la res;

“V — pa ra de sem pe nho de
man da to clas sis ta”.

A Lei Com ple men tar n. 197, de
13/7/00, ins ti tu iu a Lei Orgâ ni ca do Mi -
nis té rio Pú bli co do Esta do de San ta
Ca ta ri na, as sim dis pon do a res pe i to
das li cen ças:

“Art. 188. Con ce der-se-á li cen -
ça:

“I — pa ra tra ta men to de sa ú de;

“II — por mo ti vo de do en ça em
pes soa da fa mí lia;

“III — à ges tan te, de cen to e
vin te di as;

“IV — paternidade, até oito dias;

“V — em caráter es pe cial;

“VI — para casamento, até oito
dias;
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“VII — por lu to, em vir tu de de
fa le ci men to do côn ju ge ou com-
panheiro, as cen den te, des cen den te,
en te a dos, ir mãos, so gros, no ra, gen -
ro, pa dras to e ma dras ta, até oi to di as;

“VIII — li cen ça-prê mio, nos ter -
mos do art. 195 des ta Lei Com ple -
men tar;

“IX — por ado ção;

“X — em ou tros ca sos pre vis tos 
na lei”.

Con si de ran do que a Lei n.
8.625 (“Lei Orgâ ni ca Na ci o nal do Mi -
nis té rio Pú bli co”), que con tém “nor -
mas ge ra is pa ra a or ga ni za ção do Mi -
nis té rio Pú bli co dos Esta do”, não
pre vê, ex pres sa men te, a con ces são
de li cen ça-prê mio aos mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co (fe de ral e es ta du al), 
pe lo ra ci o cí nio de sen vol vi do na AO n.
155-2 se ria for ço so con clu ir que são
in cons ti tu ci o na is o art. 222 da Lei
Com ple men tar Fe de ral n. 75/93 e o
art. 188 da Lei Com ple men tar Esta-
dual n. 197, de 13/7/00. Po rém, ter-
se-ia igual men te que ad mi tir in cons ti -
tu ci o nal dis po si ti vo de lei com ple men -
tar em fa ce de nor ma ge ral fi xa da em
lei or di ná ria. A to da evi dên cia, a hi pó -
te se é ab sur da.

Infe re-se, por tan to, que os le -
gis la do res que apro va ram a Lei n.
8.625/93 não pre ten de ram tor nar
exaustiva a enu me ra ção con ti da no
art. 52.

E pen so que tam bém não é
exa us ti va aque la do art. 39 da Lo man. 
A pre va le cer o en ten di men to afir ma do 
na AO n. 155-2, os ma gis tra dos não
te ri am di re i to à li cen ça por “mo ti vo de
do en ça de pes soa da fa mí lia”, “pa ra
ca sa men to” e “por lu to, em vir tu de de
fa le ci men to de côn ju ge, as cen den te,
des cen den te, ir mãos, so gros, no ras e

gen ros” (Lei n. 8.625/93, art. 52, II, VI
e VII), di re i tos que são as se gu ra dos a
to dos os tra ba lha do res (CLT, arts.
472; 320, § 3º) e ser vi do res pú bli cos
(Lei n. 6.745/85, arts. 26 e 29).

Con quan to sem re le vân cia pa -
ra so lu ção do li tí gio, con cor do com os
Mi nis tros Né ri da Sil ve i ra (fl. 76) e Se -
púl ve da Per ten ce (fl. 82); as fé ri as
anu a is de ses sen ta di as jus ti fi cam-se,
den tre ou tras ra zões, tam bém pa ra
com pen sar a per da do di re i to à li cen -
ça-prê mio. Po rém, não es tá em dis -
cus são si tu a ção hi po té ti ca, mas ca so
con cre to, que de ve ser so lu ci o na do à
luz das nor mas cons ti tu ci o na is e in fra -
cons ti tu ci o na is vi gen tes. E, se gun do
Se bás ti an So ler, re fe ri do por Cel so
Del man to, “uma co i sa é a lei, ou tra a
nos sa opi nião; quan do am bas não co -
in ci dem, nin guém im pe di rá de di zer o
que pen sa mos a res pe i to. To da via,
pre ci sa mos sa ber dis tin guir o que é a
lei da qui lo que de se já va mos que ela
fos se” (RT 549/448).

O Con gres so Na ci o nal (pe la LC 
n. 75/93) e a Assem bléia Le gis la ti va
do Esta do de San ta Ca ta ri na (pe la LC
n. 197/00) ou tor ga ram aos mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co di re i to à li cen -
ça-prê mio. Não vis lum bro ra zões pa ra 
re je i tar o pe di do de in de ni za ção só
por que re la ci o na da com pe río do an te -
ri or à vi gên cia des sas le is. 

4. Tam bém ale ga o Esta do que
o de fe ri men to do ple i to do au tor de ve
ser re je i ta do à vis ta do dis pos to na LC
n. 36/91, que ve da a con ver são da li -
cen ça-prê mio em pe cú nia (art. 2º).

Não há re la ção ime di a ta en tre a 
si tu a ção pre vis ta na lei re fe ri da e
aque la em que se fun da o pe di do que,
re pi to, é de ca rá ter in de ni za tó rio.
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Antes da LC n. 36/91, ao ser vi -
dor pú bli co em ati vi da de era fa cul ta do 
con ver ter um mês de li cen ça-prê mio
em pe cú nia; no ca so em exa me, o pe -
di do foi for mu la do por ser vi dor pú bli co 
apo sen ta do.

5. Qu an to ao mon tan te da in de -
ni za ção, con for me a ju ris pru dên cia
(STJ, Sú mu la 136), nes sas hi pó te ses
não é de vi do o im pos to de ren da re ti -
do na fon te. Pe la mes ma ra zão, não
são de vi das as de ma is ver bas, no ta -
da men te a con tri bu i ção pre vi den ciá -
ria, es ta à vis ta do dis pos to na EC n.
20/98 e na Lei Esta du al n. 11.080/99.

6. Também sustenta o Estado
que houve julgamento ul tra petita pois,
tendo o autor formulado pedido certo,
não poderia o MM. Juiz de Direito pro-
latar sentença ilíquida (CPC, art. 459,
parágrafo único). 

Acer ca des sa re gra, de ci diu o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:

“Não im por ta em vi o la ção ao
pa rá gra fo úni co do art. 459 do CPC, a
de ci são de se gun da ins tân cia, re du -
zin do a in de ni za ção, de sor te a con si -
de rar fa to res a de la de du zir, de pen -
den tes de li qui da ção, se ja por que não 
se afas ta da uni da de cons tan te do pe -
di do, se ja por que di ta re gra so men te
tem apli ca ção em pri me i ra ins tân cia”
(REsp ns. 3.719 e 12.792, Min. Di as
Trin da de).

Há precedente daquela Corte
admitindo que seja o quan tum da
indenização correspondente à licen-
ça-prêmio apurado em liquidação:

“A de ci são ju di ci al que con si de -
ra des ne ces sá ria pro du ção de pro vas, 
jul gan do an te ci pa da men te a li de, não
con fi gu ra cer ce a men to de de fe sa.

“A li cen ça-prê mio não go za da
por ser vi dor de ve ser con ver ti da em
pe cú nia na da ta da apo sen ta ção, sob
pe na de en ri que ci men to ilí ci to da
Admi nis tra ção.

Os va lo res de vi dos de vem ser
atu a li za dos por oca sião da li qui da ção
da sen ten ça” (REsp n. 198.838, Min.
Gil son Dipp).

7. O au tor re cla ma a re for ma do 
de ci sum pa ra “efe i to de fi xar os ju ros
in ci den tes so bre as ver bas con de na -
tó ri as e o ter mo ini ci al de sua con ta -
gem” (fl. 94). Pro ce de o re cla mo. Os
ju ros de mo ra são de vi dos e têm co mo 
ter mo ini ci al a da ta da ci ta ção (CPC,
art. 219).

8. O mon tan te da con de na ção
não com pre en de a im por tân cia cor -
res pon den te ao acrés ci mo de 1/3 (um
ter ço) das fé ri as (CF, art. 7º, XVII).
Não é ela de vi da por quan to se des ti na 
a pro por ci o nar ao em pre ga do, in clu si -
ve ao ser vi dor pú bli co, re cur so fi nan -
ce i ro adi ci o nal pa ra me lhor usu fru ir
su as fé ri as.

Aresto da Quinta Turma do Su -
pe rior Tri bu nal de Justiça, aplicável ao 
caso sub examen por analogia, cor-
robora a afirmação:

“A ver ba per ti nen te a 1/3 de fé -
ri as não é de vi da aos ina ti vos, por -
quan to se tra ta de van ta gem des ti na -
da a quem, efe ti va men te, usu frui
des sas fé ri as, sen do, po is, de vi da ex -
clu si va men te ao ser vi dor da ati va”
(ROMS n. 11.547, Min. Fe lix Fis cher).

Embora a quaestio não tenha
sido suscitada, é possível dela conhe-
cer pois que a sentença se submete a
reexame necessário (CPC, art. 475, II;
Ap. Cív. n. 1999.001466-5).
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9. Por for ça da Lei Com ple-
men tar n. 156/97, pos te ri or men te al te -
ra da pe la de n. 161/97, não são de vi -
dos cus tas e emo lu men tos no pro ces -
so “do qual te nha si do ven ci da a
Fa zen da do Esta do e dos mu nicí pi os,
di re ta ou por ad mi nis tra ção au tár qui -
ca, quan to ao ato pra ti ca do por ser vi -
dor re mu ne ra do pe los co fres pú bli -
cos” (art. 35, alí nea i).

10. Pe las ra zões ex pos tas, re -
je i to a pre li mi nar de cer ce a men to de
de fe sa, ne go pro vi men to ao re cur so
do réu e dou pro vi men to àque le do au -
tor. De ofí cio, re for mo par ci al men te a
sen ten ça sob re e xa me ne ces sá rio
(CPC, art. 475, II) pa ra ex clu ir da con -
de na ção o acrés ci mo (1/3) de que tra -
ta o inc. XVII do art. 7º da Cons ti tu i ção 
Fe de ral e pa ra isen tar o réu do pa ga -
men to das cus tas ju di ci a is.

III — De ci são

Nos ter mos do vo to do Re la tor,
re je i ta ram a pre li mi nar de cer ce a men -
to de de fe sa, ne ga ram pro vi men to ao

re cur so do réu e de ram pro vi men to
àque le do au tor. De ofí cio, re for ma ram 
par ci al men te a sen ten ça sob re e xa me 
ne ces sá rio (CPC, art. 475, II) pa ra ex -
clu ir da con de na ção a quan tia cor res -
pon den te ao 1/3 (um ter ço) in ci den te
so bre o va lor das fé ri as não go za das e 
pa ra isen tar o réu do pa ga men to das
cus tas ju di ci a is.

Par ti ci pa ram do jul ga men to,
com vo tos ven ce do res, os Exmos.
Srs. Des. Lu iz Cé zar Me de i ros e Tor -
res Mar ques. Pe la dou ta Pro cu ra do -
ria-Ge ral de Jus ti ça, la vrou pa re cer o
Exmo. Sr. Dr. Kurt Ernes to Ham -
merschmidt.

Florianópolis, 28 de junho de 2001.

Fran cis co Oli ve i ra Fi lho,

Pre si den te pa ra o acór dão;

New ton Tri sot to,

Re la tor.
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JURISPRUDÊNCIA DO SUP REMO

TRI BU NAL FED ERAL





AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.503-6/RJ

Re la tor: Ministro Maurício Corrêa

Requerente: Procurador-Geral da República

Requerido: Tri bu nal de Justiça do Estado do Rio de Ja neiro

Ementa: Regimento Interno do Tri bu nal de Justiça do Estado
do Rio de Ja neiro. Escolha de car gos de direção. Matéria reservada
à lei complementar. Competência dos tribunais de justiça. Limites.

A eleição para o preenchimento dos car gos de direção dos
tribunais de justiça dos estados é disciplinada pelo artigo 102 da Lei
Complementar n. 35/79 (Loman), recebida pela atual ordem
constitucional (CF, artigo 93).

Os Regimentos Internos dos tribunais podem explicitar os
meios para a sua realização, desde que obedecidos os limites e
parâmetros estabelecidos na lei.

Neles é vedada, contudo, a inclusão de instruções sobre o
processo eleitoral interno que ultrapassem as regras básicas da lei
complementar.

Inconstitucionalidade do segundo período do § 4º do artigo
11 do Regimento Interno do Tri bu nal de Justiça do Estado do Rio de
Ja neiro.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, em

parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos, acordam os Ministros do
Sup remo Tri bu nal Fed eral, em Sessão
Plenária, na conformidade da ata do

julgamento e das notas taquigráficas,
por unanimidade de votos, julgar pro-
cedente, em parte, a ação direta e de-
clarar a inconstitucionalidade, no § 4º
do artigo 11 do Regimento Interno do
Tri bu nal de Justiça do Estado do Rio de 

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 529



Ja neiro, da expressão “No caso do art.
2º, se no segundo escrutínio nenhum
dos dois candidatos obtiver o voto da
maioria dos membros do Tri bu nal,
ter-se-ão ambos como rejeitados para
o cargo e reiniciar-se-á a eleição,
recomposta a lista, se necessário, me-
diante  a  inclusão dos
desembargadores elegíveis, que se
seguirem em antigüi- dade, em número
igual ao dos recusa- dos, sem prejuízo
da possibilidade de concorrerem estes
aos demais car gos”.

Brasília, 29 de março de 2001.

Carlos Velloso,

Presidente;

Maurício Corrêa,

Re la tor.

RELATÓRIO

Se nhor Mi nis tro Ma u rí cio Cor-
rêa: O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca, com fun da men to no ar ti go 103, in -
ci so VI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ar gúi
a in cons ti tu ci o na li da de dos §§ 2º, 3º e
4º do ar ti go 11 do Re gi men to Inter no
do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do
Rio de Ja ne i ro, que têm o se guin te te or:

“Art. 11...

“§ 2º — O Presidente determi-
nará a distribuição de cédulas datilogra-
fadas e uniformes, com os nomes dos
que podem ser votados. Não se apura-
rão os votos apresentados de outro
modo, nem as cédulas que contiverem
dizeres ou sinais capazes de permitir a
identificação dos votantes.

“§ 3º — Considerar-se-á eleito
o concorrente que obtiver a maioria de 
votos dos presentes, salvo no caso do 

art. 2º, em que será necessário, para a 
e le ição,  o voto da maior ia dos
desembargadores existentes.

“§ 4º — Se nenhum dos
concorrentes obtiver o número de votos 
indicado no § 3º, proceder-se-á a novo
escrutínio ao qual só concorrerão os
dois mais votados, havendo-se por
eleito o que obtiver o voto de pelo
menos metade dos votantes e, no caso
de empate, o mais antigo, ou, sendo
igual a antigüidade, o mais idoso. No
caso do art. 2º, se no segundo escru-
tínio nenhum dos dois candidatos
obtiver o voto da maioria dos membros
do Tri bu nal, ter-se-ão ambos como
rejeitados para o cargo e reiniciar-se-á
a eleição, recomposta a lista, se neces-
sário, mediante a inclusão dos desem-
bargadores elegíveis que se seguirem
em antigüidade, em número igual ao
dos recusados, sem prejuízo da possi-
bilidade de concorrerem estes aos de-
mais car gos”.

2. Ale ga o re que ren te que fo ram 
vi o la dos os ar ti gos 93, ca put, e 96, in ci -
so I, alí nea a, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
vis to que o pro vi men to dos car gos de
di re ção dos tri bu na is ju di ciá ri os, de um
mo do ge ral, de ve ob ser var o cri té rio de
an ti güi da de, me di an te pré via ela bo ra -
ção da lis ta dos no mes por or dem de -
cres cen te, em nú me ro cor res pon den te 
aos dos car gos pen den tes no pro ces so 
de es co lha.

3. Ao apreciar a medida cau-
telar, esta Corte decidiu sus pender a
eficácia apenas do segundo período
do § 4º do artigo 11 do Regimento
Interno do Tri bu nal de Justiça do Esta- 
do do Rio de Ja neiro, em acórdão
assim ementado:
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“Ação di re ta de in cons ti tu cio-
na li da de. Car gos de di re ção do Tri bu -
nal de Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja -
ne i ro: Re gi men to Inter no: art. 11, §§ 2º,
3º e 4º. Ma té ria afe ta à Lei Com ple -
men tar n. 35/79 (Lo man).

“1. Não se vislumbra inconstitu-
cionalidade do § 2º do art. 11 do Regi-
mento Interno do Tri bu nal de Justiça do 
Estado do Rio de Ja neiro, que apenas
estabelece procedimento para a coleta
de votos mediante cédulas datilogra-
fadas e uniformes, com os nomes dos
que podem ser votados, entendendo-se 
como sendo os que atendam às condi-
ções previstas no art. 102 da Loman.

“2. Indeferida a liminar quanto
ao § 3º, por não afrontar o texto
constitucional e a Lei da Magistratura
Nacional.

“3. A CF/88 recepcionou a
norma contida no art. 102 da Lei
Complementar n. 35/79 (Loman), que
f ixa o período de mandato nos
tribunais, não restando dúvida acerca
de sua plena validade.

“4. Cautelar deferida apenas
para sus pender a eficácia do segundo 
período do § 4º do mesmo art. 11 do
Regimento Interno do Tri bu nal de
Justiça do Estado do Rio de Ja neiro”
(fl. 244).

4.  O Tr i  bu nal  de Just iça
prestou informações, sustentando a
constitu- cionalidade do dispositivo
cautelar- mente suspenso — § 4º do
artigo 11 do RITJRJ —, verbis:

“(...).

“A Loman estabelece que ‘os
Tribunais, pela maioria dos seus
membros efetivos, por votação se-
creta, elegerão dentre seus juízes
mais antigos, em número correspon-

dente ao dos car gos de direção, os
titulares destes, com mandato por
dois anos, proibida a reeleição’.

“A Constituição Fed eral, no art.
96, I, a, atribui aos Tribunais compe-
tência privativa para ‘eleger seus ór-
gãos diretivos e elaborar seus regi-
mentos internos’.

“No caso em apreço, o art. 11
do Regimento Interno do nosso Tri bu -
nal estabelece que a eleição será
realizada com a presença mínima de
dois terços dos desembargadores
existentes, considerando-se eleito o
concorrente que obtiver o voto da
maioria dos desembargadores existen-
tes, ou seja, maioria qualificada, nos
termos do parágrafo terceiro do citado
artigo.

“Todavia, se nenhum dos con-
correntes alcançar a maioria qualificada 
de votos, proceder-se-á a novo escru-
tínio, ao qual só concorrerão os dois
candidatos mais votados, havendo-se
por eleito o concorrente que obtiver, no
mínimo, o voto da metade dos votantes, 
vale dizer, maioria simples, de acordo
com o § 4º, primeira parte, do
mencionado artigo 11.

“Mas, nesse momento, surge a
questão nodal: se nenhum dos con-
correntes, no segundo escrutínio, al-
cançar a maioria simples dos vo-
tantes? Quem, dentre eles, poderá ser 
declarado eleito?

“A Constituição Fed eral é omis-
sa, bem como a Lei Orgânica da Magis- 
tratura Nacional — a denominada Lo-
man.

“Por essa razão, a segunda
parte do § 4º do art. 11 dá a solução
reg i men tal: os dois candidatos serão
considerados rejeitados para o cargo
em disputa, e a eleição prosseguirá
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com a recomposição da lista, mediante 
a inclusão dos desembargadores
elegíveis que se seguirem em an-
tigüidade, em número igual ao dos
recusados, sem prejuízo destes
concorrerem aos demais car gos.

“Daí se in fe re que não há anti no -
mia en tre o se gun do pe río do do § 4º do
ar ti go 11 do Re gi men to Inter no des ta
Cor te de Jus ti ça com o dis pos to no
art. 102 da Lei Com ple men tar n.
35/79, uma vez que es te úl ti mo dis po-
si ti vo não tra ta da hi pó te se ver sa da
na nor ma re gi men tal im pug na da.

“O art. 102 da Loman refere-se
expressamente à eleição, e esta sig-
nifica ‘escolher por votação, preferir
en tre dois ou mais (Minidicionário Au -
ré lio, Ed. Nova Fronteira, 3ª ed., pág.
198).

“Tor na-se in du vi do so que o Tri -
bu nal, pe la ma i o ria de se us mem -
bros, po de re cu sar os can di da tos a
de ter mi na do car go de di re ção.

“Pensar-se de modo contrário,
na suposição de que a manifestação
de vontade do membro mais antigo,
por si só, seria suficiente para a sua
eleição, importaria na negação do
próprio processo eleitoral que, no re -
gime de um Estado de Direito, re-
pousa no princípio da livre mani-
festação da vontade dos eleitores,
com igual valor para todos (art. 14 da
Constituição Fed eral).

“O Poder Judiciário não foge à
regra, como expressão de uma das
funções essenciais do Estado, e pre -
tender-se coartar a manifestação de
vontade dos membros dos Tribunais
de Justiça por ocasião da eleição de
seus órgãos diretivos, constitui ver-
dadeira afronta ao re gime demo-
crático, sobretudo quando se sabe

que a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional em vigor constitui resquício
do período autoritário que dominou
largo período da vida política bra-
sileira” (fls. 219/222).

5. O Advogado-Geral da União, 
reportando-se à manifestação do Tri -
bu nal de Justiça, defende a cons-
titucionalidade dos dispositivos im-
pugnados (fls. 251/260).

6. O Mi nis té rio Público Fed eral
opina pela procedência parcial da
ação, em parecer assim ementado:

“Ação di re ta de in consti tu ci o na li -
da de. Arti go 11, §§ 2º, 3º e 4º do Re gi -
men to Inter no do Tri bu nal de Jus ti ça
do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

“Aduz o autor que os disposi-
tivos questionados contrariam os
artigos 93, ca put, e 96, inciso I, alínea
a, ambos da Constituição Fed eral,
visto que o provimento dos car gos
direcionais dos Tribunais Judiciários,
de um modo geral, deve observar o
critério de antigüidade, mediante
prévia elaboração da lista com os
nomes dos candidatos, por ordem
decrescente, e em número corres-
pondente aos dos car gos pendentes;
e que tais dispositivos estariam
ensejando a efetivação de um proces-
so eleitoral não referendado pela Lei
Orgânica da Magistratura Nacional.
Compatibilidade dos §§ 2º e 3º do 
artigo 11 do Regimento Interno do Tri -
bu nal de Justiça do Estado do Rio de
Ja neiro com o texto constitucional. O
processo de escolha dos car gos
diretivos, bem como seu sistema de
eleição constituem matérias que di-
zem respeito à organização e funcio-
namento do Poder Judiciário, e por
assim ser, que estão afetas, por efeito
de reserva constitucional, ao domínio
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normativo de Lei Complementar, não
cabendo ao Regimento Interno do Tri -
bu nal de Justiça do Estado do Rio de
Ja neiro seu disciplinamento. Prece-
dentes do STF. A autonomia do Poder 
Judiciário, que confere aos tribunais a
prerrogativa institucional do autogo-
verno, não lhes permite veicular, livre- 
mente, em sede reg i men tal, a disci-
plina normativa referente à eleição e à 
estipulação dos requisitos de elegibi-
lidade para os car gos de sua adminis-
tração su pe rior. Parecer pela proce-
dência parcial da presente ação direta 
para que seja declarada a inconstitu-
cionalidade do § 4º do art. 11 do Regi-
mento Interno do Tri bu nal de Justiça
do Estado do Rio de Ja neiro (fls.
262/263).

É o relatório de que se extrairão
cópias a serem enviadas aos Senhores
Ministros (RISTF, artigo 172).

VOTO

Senhor Ministro Maurício Cor-
rêa (Re la tor): Insurge-se o requerente 
con tra dispositivos do Regimento
Interno do Tri bu nal de Justiça do Es-
tado do Rio de Ja neiro, por ingerência 
indevida em área reservada pela
Carta de 1988 à lei complementar.

2. Afirma que a matéria sobre o
sistema de eleição do Presidente e
dos titulares dos demais car gos de
direção do Tri bu nal de Justiça, em
obediência ao disposto no artigo 93
da Constituição Fed eral, não poderia
discrepar do ar t igo 102 da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional —
Loman (Lei Complementar n. 35/79),
que assim dispõe:

“Art. 102 — Os Tri bu na is, pe la
ma i o ria dos se us mem bros efe ti vos,
por vo ta ção se cre ta, ele ge rão den tre
se us ju í zes ma is an ti gos, em nú me ro
cor res pon den te ao dos car gos de di re -
ção, os ti tu la res des tes, com man da to
por do is anos, pro i bi da a re e le i ção.
Qu em ti ver exer ci do qua is quer car gos
de di re ção por qua tro anos, ou o de
Pre si den te, não fi gu ra rá ma is en tre os 
ele gí ve is, até que se es go tem to dos
os no mes, na or dem de an ti güi da de. É 
obri ga tó ria a ace i ta ção do car go, sal -
vo re cu sa ma ni fes ta da e ace i ta an tes
da ele i ção”.

3. Cumpre ressaltar que essa
norma foi recebida pela atual Cons-
tituição, consoante reiterada juris-
prudência desta Corte, lembrada no
julgamento da cautelar (fls. 236/238):
MS n. 20.911/PA, Octavio Gallotti,
RTJ 128/1.141; ADIn n. 1422-6, llmar
Galvão, DJ de 31/5/96, e ADIn n.
841-2, Carlos Velloso, DJ de 24/3/95.

4. À primeira vista, poderia
parecer que o inevitável confronto da
norma reg i men tal com a Lei Orgânica
da Magistratura Nacional obstaria o
controle concentrado do dispositivo
impugnado por implicar exame de
legalidade e não de constitucio-
nalidade. Contudo, o tema é focali-
zado sob prisma diferente. Cuida-se
de examinar se o Tri bu nal de Justiça,
ao dispor em seu Regimento Interno
sobre eleição de seu Presidente e dos 
demais titulares de car gos de direção,
teria usurpado competência do Poder
Legislativo de disciplinar a matéria em 
lei complementar.

5. Des sa for ma, a nor ma re gi -
men tal, se dis cre pan te da Lo man, de -
ve rá ser aco i ma da de in cons ti tu ci o nal
por con tra ri ar a Car ta Fe de ral que de -

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

533 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense



ter mi na se ja o te ma tra ta do em lei
com ple men tar.

6. O pri me i ro dis po si ti vo im pug -
na do é o § 2º do ar ti go 11 do Re gi -
men to Inter no do Tri bu nal de Jus ti ça,
ver bis:

“Art. 11 — (...).

“§ 2º — O Presidente de ter-
minará a distribuição de cédulas
datilografadas e uniformes, com os
nomes dos que podem ser votados.
Não se apurarão os votos
apresentados de outro modo, nem as
cédulas que contiverem dizeres ou
sinais  capazes de permi t i r  a
identificação dos votantes”.

7.  Não remanesce dúvida
quanto à constitucionalidade desse
dispositivo, que não entra em choque
com o artigo 102 da Loman, pois
preserva a elegibilidade dos membros 
do Tri bu nal, a duração dos mandatos,
o quo rum e o caráter secreto da vota-
ção. Ademais, o artigo 96, I, a, da
Constituição Fed eral confere aos tri-
bunais a competência privativa para
“eleger seus órgãos diretivos e ela-
borar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo
e das garantias processuais das par -
tes”.

8. Segue-se o segundo texto da 
norma reg i men tal apontada como
ofensiva ao artigo 93 da Constituição
Fed eral:

“Art. 11 — (...).

“§ 3º — Considerar-se-á eleito
o concorrente que obtiver a maioria
dos votos dos presentes, salvo no
caso do art. 2º, em que será neces-
sário, para a eleição, o voto da maioria
dos desembargadores existentes”.

9. A ini ci al sus ten ta que so men te 
a lei com ple men tar po de ria dis por so -
bre te ma ati nen te à ele i ção dos ti tu la -
res de car gos de di re ção dos tri bu na is.
Isso, po rém, não sig ni fi ca que o Re gi -
men to Inter no não pos sa apre sen tar
me i os pa ra sua fi el exe cu ção, des de
que não res trin ja nem elas te ça o al -
can ce da nor ma le gal.

10. dispositivo em apreço, na
sua primeira parte, não se refere ao
procedimento da eleição dos titulares
de car gos de direção. Prescreve que
“considerar-se-á eleito o concorrente
que obtiver a maioria dos votos dos
presentes”. Não se tratando de car gos 
de direção, objeto do artigo 102 da
Loman — o que se dessome da
ressalva que se segue no texto —, o
Tri bu nal procedeu sob o comando do
artigo 96 da Constituição Fed eral, em
que não existe oposição en tre as
expressões “membros presentes" e
“membros efetivos”.

Já a segunda parte estabelece
que, para os car gos de Presidente,
Vice-Presidente e Corregedor, de que
trata o artigo 2º, será eleito quem
obtiver votação que represente a
maioria dos membros do Tri bu nal,
guardando, assim, coerência com o
artigo 102 da Loman.

12. Não há inconstituciona-
lidade no § 3º, mesmo porque o Tri bu -
nal de Justiça, nesse ponto, repetiu a
regra da Loman e retratou o § 4º do
artigo 12 do Regimento Interno do
Sup remo Tri bu nal Fed eral e o § 4º do
artigo 17 do Regimento Interno do Su -
pe rior Tri bu nal de Justiça.

Também aqui não vejo incons-
titucionalidade.

13. Passo ao exame do § 4º do
artigo 11:
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“Art. 11 — (...).

“§ 4º — Se nenhum dos concor- 
rentes obtiver o número de votos indi-
cados no § 3º, proceder-se-á a novo
escrutínio, ao qual só concorrerão os
dois mais votados, havendo-se por
eleito o que obtiver o voto de pelo
menos metade dos votantes e, no
caso de empate, o mais antigo, ou,
sendo igual a antigüidade, o mais
idoso. No caso do art. 2º (car gos de
direção) se no segundo escrutínio
nenhum dos dois candidatos obtiver o
voto da maioria dos membros do Tri -
bu nal, ter-se-ão ambos como rejei-
tados para o cargo e reiniciar-se-á a
eleição, recomposta a l ista,  se
necessário, mediante a inclusão dos
desembargadores elegíveis que se
seguirem em antigüidade, em número
igual ao dos recusados, sem prejuízo
da possibilidade de concorrerem
estes aos demais car gos”.

14. Da mesma forma, a pri-
meira parte do dispositivo, por não
destinar-se à eleição para prover car -
gos de direção, não ofende a Consti-
tuição Fed eral nem a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional.

15. No que se refere à segunda 
parte, cuja eficácia foi suspensa no
julgamento da cautelar, verifica-se
que o Regimento Interno do Tri bu nal
de Justiça disciplina o processo de
eleição dos car gos de direção,
dispondo além do que está previsto
no artigo 102 da Loman.

16. Relembro que na votação
da cautelar o eminente Ministro
Pertence enfatizou que seu voto se
fundara apenas no aspecto for mal da
questão, observando que o conteúdo
da norma impugnada lhe pareceu, de
lege ferenda, a solução mais correta.

De fato, não se pode negar que haja
la cuna na Loman, por não prever a
hipótese do texto reg i men tal em
apreço. Dispõe apenas que “os Tribu-
nais, pela maioria dos seus membros
efetivos, por votação secreta, ele-
gerão dentre seus juízes mais antigos
em número correspondente ao dos
car gos de direção, os titulares destes
(...)”.

17. Ocor re que o tex to im pug -
na do do Re gi men to Inter no pre en cheu 
a re fe ri da la cu na, dis pon do que se ne -
nhum dos can di da tos ele gí ve is ob ti -
ves se ma i o ria ab so lu ta se ri am to dos
eles con si de ra dos re je i ta dos. Em se -
gun do es cru tí nio par ti ci pa ri am so men -
te os do is can di da tos ma is vo ta dos.
Por ou tro la do, ca so no se gun do es -
cru tí nio es ses do is can di da tos não ob -
ti ves sem ma i o ria ab so lu ta, se ri am
eles re je i ta dos e pro ce der-se-ia à ele i -
ção dos ma is an ti gos den tre os re ma -
nes cen tes até que a ma i o ria es co lhes -
se os can di da tos. Assim sen do, não
há dú vi da de que a nor ma re gi men tal
abor dou ma té ria con cer nen te ao pro -
ces so de vo ta ção não pre vis ta na Lo -
man, com pro me ten do o cri té rio de ele -
gi bi li da de dos mem bros do Tri bu nal
de Jus ti ça pa ra os car gos de di re ção.
Por is so mes mo, es sa al te ra ção so -
men te po de rá ser fe i ta me di an te lei
com ple men tar de ini ci a ti va do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral (CF, ar ti go 93).

18. Ao apreciar matéria idênti-
ca, esta Corte julgou a RP n. 1.143,
Rafael Mayer, RTJ 105/909, em que
foi analisada a constitucionalidade do
§ 8º do artigo 8º do Regimento Interno
do Tri bu nal de Justiça do Estado do
Maranhão, que repete quase ipsis
litteris o texto questionado, verbis:

“Art. 8º — (...)
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“§ 8º — No ca so de ne nhum
dos vo ta dos atin gir o quo rum do ca put 
do ar ti go, pro ce der-se-á a no vo es cru- 
tí nio den tre os do is ma is vo ta dos. Se
ne nhum dos do is can di da tos ob ti ver o
vo to da ma i o ria dos mem bros do Tri -
bu nal, ter-se-ão am bos co mo re je i ta -
dos pa ra o car go e re i ni ci ar-se-á a ele i -
ção, re com pos ta a lis ta me di an te a
in clu são dos de sem bar ga do res ele gí-
ve is que se se gui rem em an ti güi da de,
em nú me ro igual ao dos re cu sa dos,
sem pre ju í zo da pos si bi li da de de con -
cor re rem es tes aos de ma is car gos".

19. Nes se jul ga do, res sal tou o
vo to con du tor que o Re gi men to Inter-
no, ao ten tar re sol ver o pos sí vel im pas -
se, com pro me teu o cri té rio de elegi bi li -
da de pre vis to na lei fe de ral, verbis:

“A infringência da norma com-
plementar se torna ainda mais exten-
sa, e incontrolada nos seus efeitos,
por via do § 8º do mesmo dispositivo
reg i men tal, onde se autoriza a eleição 
à base de sucessivas listas, se em
cada grau, os dois mais votados, sem
maioria absoluta, não obtiverem o
voto da maioria do Tri bu nal. Como se
vê, o expediente para re solver a
dificuldade compromete irremedia-
velmente o critério de elegibilidade
posto na lei fed eral” (RTJ 105/914).

20. Desse modo, o caso se
repete sem ingrediente outro que
possa recomendar exame sob novo
aspecto. Qualquer análise levaria à
conclusão de que a norma reg i men tal
discutida conflita com o artigo 102 da
Loman por tratar de tema que a Carta
Fed eral, em seu artigo 93, reserva à
lei complementar.

Ante tais circunstâncias, julgo
procedente, em parte, a ação, para
declarar inconstitucional o segundo

período do § 4º do artigo 11 do
Regimento Interno do Tri bu nal de Jus- 
tiça do Estado do Rio de Ja neiro.

VOTO

A Se nho ra Mi nis tra Ellen Gra-
cie: Sr. Pre si den te, es tou de acor do.
Há pre ce den te es pe cí fi co na ADIn
n. 1.143, de mo do que acom pa nho
S. Exa. pa ra dar pro ce dên cia par ci al
à ação.

VOTO

Senhor Ministro Sepúlveda
Pertence: Sr. Presidente, tenho reser-
vas pessoais à recepção, no ponto, da 
Loman. Não me parece que esta
restrição ao processo eleitoral dos
tribunais encontre fundamento ma te -
rial nos diversos incisos do art. 93 da
Constituição, ao contrário do que
sucedia na Carta decaída. Mas são
numerosos os precedentes do Tri bu -
nal em sentido contrário. Assim,
rendo-me à jurisprudência, com a
ressalva pessoal.

EXTRATO DE ATA

Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade n. 1.503-6 — Proced.: Rio de
Ja neiro. Re la tor: Min. Maurício Corrêa.
Reqte.: Procurador-Geral da Repú-
blica. Reqdo.: Tri bu nal de Justiça do
Estado do Rio de Ja neiro.

Decisão: O Tri bu nal, por una-
nimidade, julgou procedente, em par-
te, a ação direta e declarou a incons-
titucionalidade, no § 4º do artigo 11 do 
Regimento Interno do Tri bu nal de
Justiça do Estado do Rio de Ja neiro,
da expressão “No caso do art. 2º, se
no segundo escrutínio nenhum dos

536 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



dois candidatos obtiver o voto da
maioria dos membros do Tri bu nal,
ter-se-ão ambos como rejeitados para 
o cargo e reiniciar-se-á a eleição,
recomposta a lista, se necessário,
mediante a inclusão dos desem-
bargadores elegíveis que se seguirem 
em antigüidade, em número igual ao
dos recusados, sem prejuízo da
possibilidade de concorrerem estes
aos demais car gos”. Votou o Presi-
dente. Ausentes, justificadamente, os
Senhores Ministros Ilmar Galvão,

Marco Aurél io e Moreira Alves.
Plenário, 29/3/2001.

Presidência do Senhor Ministro
Carlos Velloso. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Néri da Silveira,
Syd ney Sanches, Sepúlveda Perten-
ce, Celso de Mello, Maurício Corrêa,
Nel son Jobim e El len Gracie. Procu-
rador-Geral da República, Dr. Geraldo 
Brindeiro.

Luiz Tomimatsu,

Coordenador

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 192.527-2/PR

Re la tor: Ministro Marco Aurélio

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorrido: Prefeito Mu nic i pal de Antonina

Advogado: Narelvi Carlos Malucelli

Competência legislativa — Lei orgânica de município —
Julgamento do prefeito nos crimes de responsabilidade. Surge
harmônico com a Carta da República preceito de lei orgânica de
município prevendo a competência da câmara mu nic i pal para julgar 
o prefeito nos crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei
n. 201/67, o mesmo ocorrendo relativamente ao afastamento, por até 
noventa dias (período razoável), na hipótese de recebimento da
denúncia.

Competência legislativa — Crime comum praticado por

prefeito — Atuação da Câmara Mu nic i pal. O afastamento do

prefeito em face de recebimento de denúncia por Tri bu nal de Justiça

circunscreve-se ao plano processual pe nal, competindo à União

dispor a respeito.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos, acordam os Ministros do
Sup remo Tri bu nal Fed eral, em sessão
plenária, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigráficas,
por  unanimidade de votos ,  em
conhecer e prover parcialmente o
recurso para julgar procedente o
pedido formulado na inicial da ação
direta de inconstitucionalidade, e
declarar a inconstitucionalidade do
inciso XXII do artigo 52 da Lei
Orgânica do Município de Anto-
nina/PR, e da alínea b do inciso XXIII
do mesmo artigo, na redação impri-
mida pela Emenda à Lei Orgânica do
Município de Antonina n. 7, de 4 de
junho de 1992.

Brasília, 25 de abril de 2001.

Marco Aurélio,

Presidente e Re la tor.

PROPOSTA DE REMESSA
AO PLENO

O Senhor Ministro Marco Au-
rélio (Re la tor) — Senhor Presidente,
foi incluído, na pauta da Turma, o
Recurso Extraordinário n. 192.527, do 
Paraná.

No caso,  está em jogo,
justamente, a questão da har mo nia,
ou não, da lei mu nic i pal com a Carta
da República. É indispensável que se
ex am ine essa matéria.

Hou ve um equí vo co — o pro ces -
so de ve ria ter si do afe ta do, pe lo ga bi -
ne te, ao Ple no. Pro po nho que is so

ocor ra, já, nes ta fa se, pa ra que o jul -
gue mos no âm bi to do Ple no.

EXTRATO DE ATA

Recurso Extraordinár io n.
192.527-2. Proced.: Paraná. Re la tor:
Min. Marco Aurélio. Recte.: Ministério
Público Estadual. Recdo. : Prefeito
Mu nic i pal de Autonina. Adv.: Narelvi
Carlos Malucelli.

Decisão: Por unanimidade, a
Turma deliberou afetar ao Plenário o
julgamento do feito. Ausente, justifica- 
damente, neste julgamento, o Senhor
Ministro Celso de Mello. 2ª Turma,
4/4/2000.

Presidência do Senhor Ministro
Néri da Silveira. Presentes à Sessão
os Senhores Ministros Marco Aurélio,
Maurício Corrêa e Nel son Jobim.
Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello.

Subprocurador-Geral da Re-
pública, Dr. Edinaldo de Holanda
Borges.

Carlos Alberto Cantanhede,

Coordenador.

RELATÓRIO

O Senhor Ministro Marco Au-
rélio — O Tri bu nal de Justiça do
Estado do Paraná julgou procedente
pedido formulado em ação direta de
inconstitucionalidade, declarando
inconstitucional a Emenda n. 7, de 4
de junho de 1992, do município de
Antonina. Eis a síntese da peça:

“Emenda à Lei Orgânica do
Município — Inclusão de incisos que
ferem a disposição constitucional de
competência — Julgamento de
Prefeito — Invasão de competência
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do Tri  bu nal de Justiça — Ação
procedente” (fl. 117).

Os embargos de declaração
que se seguiram foram rejeitados, a
uma só voz, pelo Colegiado (fls. 142 e 
143).

No extraordinário de folha 193 a 
218, interposto com alegada base na
alínea a do permissivo constitucional,
o Ministério Público articula com o
malferimento do artigo 29, inciso VIII,
da Carta Polít ica da República,
defendendo, em síntese, a har mo nia
do inciso XXII do artigo 1º da Emenda
n. 7/92 com o preceito, no que atribui à
Câmara Legislativa competência para
processar e julgar o Prefeito e o
Vice-Prefeito relativamente aos crimes 
de responsabilidade e as infrações
polít ico-administrativas por eles
praticadas.

De acordo com a certidão de fl.
223v., não foram apresentadas con -
tra-razões.

O Juízo primeiro de admissi-
bilidade entendeu reunir o recurso
condições de prosperar, pois o Cole-
giado acabara por adotar tese “que
não se coaduna com a mais recente
exegese do tema" (fl. 226).

O es pe cial admitido na origem
não logrou ultrapassar a barreira do
conhecimento no âmbito do Su pe rior
Tri bu nal de Justiça (fl. 232 a 239).

Em 29 de junho de 1995, de ter- 
minei o encaminhamento dos au tos à
Procuradoria-Geral da República, que 
emitiu o parecer de fl. 244 a 246, no
sentido do provimento do recurso, na
forma de precedentes da Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Ministro Marco Aurélio
(Re la tor) — Os pressupostos gerais de
recorribilidade estão atendidos, ca-
bendo o exame do específico referente
ao enquadramento do extraordinário no 
permissivo da alínea a do inciso III do
artigo 102 da Constituição Fed eral.

As normas tidas como incons-
titucionais pela Corte de origem têm a
seguinte redação no tocante à compe- 
tência da Câmara Mu nic i pal:

“Art. 52. Com pete à Câmara
Municipal, privativamente, en tre ou-
tras, as seguintes atribuições:

“XXII — julgar o Prefeito e o
Vice-Prefeito por prática de infrações
político-administrativas definidas no
Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro
de 1967, obedecendo o processo de
julgamento o rito nele previsto;

“XXIII — afastar o Prefeito de
suas funções, temporariamente, pelos 
motivos e prazos seguintes:

“a) quando recebida pelo Tri bu -
nal de Justiça do Estado denúncia por
crimes comuns e de responsabilidade, 
o afastamento será de até 180 (cento
e oitenta) dias;

“b) quan do re ce bi da pe la Câ ma -
ra Mu ni ci pal de nún cia por in fra ções po -
lí ti co-ad mi nis tra ti vas, o afas ta men to se -
rá de até 90 (no ven ta di as)”.

Os dois incisos resultaram da
aprovação de emenda à Lei Orgânica
do Município — Emenda n. 7, de 4 de
junho de 1992, do Município de
Antonina/PR. Na espécie, acabou-se
dando ao inciso IX do artigo 29 da
Constituição Fed eral alcance que não
possui. A competência do Tri bu nal de
Justiça para julgamento de prefeito
pressupõe crime comum e não crime
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de responsabilidade, também tido
como político-administrativo. A citada
norma há de ser compreendida con-
siderado o grande todo que é a Cons-
tituição Fed eral, que contempla si-
metria a ser observada não só pelos
Estados federados mas também pelos 
Municípios, estes últimos, tal como o
Distrito Fed eral, quando elaboram as
respectivas leis orgânicas. É que o
legislador constituinte de 1988, aten-
dendo à tradição do nosso sistema
constitucional, previu, relativamente
ao Presidente da República, a divisão
de competência, submetendo-o ao
julgamento, perante o Sup remo Tri bu -
nal Fed eral, nas infrações penais
comuns, e ao Senado Fed eral, nos
crimes de responsabilidade. Con-
fira-se com o que se contém no artigo
86 da Carta de 1988. Em síntese, a re- 
gra do inciso IX do artigo 29 somente
viabiliza a atuação do Tri bu nal de
Justiça quando ao chefe do Poder
Executivo mu nic i pal seja imputada a
prática de crime comum. Nos crimes
de responsabilidade cumpre, a teor da 
Carta, o julgamento pelo Legislativo
lo cal. Por isso, não se pode ter o
inciso XXII do art igo 52 da Lei
Orgânica do município de Antonina,
na redação resultante da Emenda n.
7, de 4 de junho de 1992, como
inconstitucional. Mostra-se harmônico 
com a Lei Básica Maior, no que prevê
a competência da Câmara Mu nic i pal
para julgar o Prefeito e o Vice-Prefeito 
por prática de infrações político-
administrativas (leia-se crime de res-
ponsabilidade) definidas no Decreto-
Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
obedecendo o processo de julga-
mento o rito nele estabelecido. O
Plenário desta Corte, quando modifi-
cada a óptica referente ao enquadra-

mento dos crimes previstos no De-
creto-Lei n. 201, de 1967, teve opor-
tunidade de assentar:

“I. Os crimes denominados de
responsabilidade, tipificados no art. 1º 
do DL n. 201, de 1967, são crimes
comuns, que deverão ser julgados
pelo Poder Judiciário, independen-
temente do pro nun ci a mento da Câma-  
ra dos Vereadores (art. 1º), são de
ação pública e punidos com pena de
reclusão e de detenção (art. 1º, § 1º) e 
o processo é o comum, do CPP, com
pequenas modificações (art. 2º). No
art. 4º, o DL n. 201, de 1967, cuida das 
infrações político-administrativas dos
prefeitos sujeitos ao julgamento pela
Câmara dos Vereadores e sanciona-
das com a cassação do mandato.
Essas infrações é que podem, na
tradição do Direito Brasileiro, ser
denominadas de crime de responsa-
bilidade.

“II. A ação pe nal con tra prefeito
mu nic i pal, por crime tipificado no art.
1º do DL n. 201, de 1967, pode ser
instaurada mesmo após a extinção do
mandato.

“III. Revisão da jurisprudência
do Sup remo Tri bu nal Fed eral.

“IV. HC indeferido” (Ha beas
Cor pus n. 70.671/PI, Tri bu nal Pleno,
re la tor Ministro Carlos Velloso, RTJ
159, páginas 152/179).

Na ocasião, concedia a segu-
rança com base na insubsistência do
Decreto-Lei n. 201/67, óptica recha-
çada pela ilustrada maioria.

Também esta Turma já se de-

frontou com a hipótese. Ao julgar o

Recurso Ordinário em Ha beas Cor pus 

n. 73.210-1 deixou consignado:
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“O art. 1º do De cre to-Lei n.
201/67 ti pi fi ca cri mes co muns ou fun-
ci o na is pra ti ca dos por Pre fe i tos Mu ni-
ci pa is, ain da que im pro pri a men te no -
me a dos co mo ‘cri mes de res ponsa bi li -
da de’, e são jul ga dos pe lo Po der Ju di -
ciá rio. Re vi são da ju ris pru dên cia do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a par tir do
jul ga men to do HC n. 70.671.1/PI.

“II. O art. 4º do mes mo De cre-
to-Lei re fe re-se ao que de no mi na ex -
pres sa men te de ‘in fra ções po lí ti co-
ad mi nis tra ti vas’, tam bém cha ma das
de ‘cri mes de res pon sa bi li da de’ ou
‘cri mes po lí ti cos’, e são jul ga das pe la
Câ ma ra dos Ve re a do res: na da ma is é
do que o im pe ach ment.

“III. O art. 29, X, da Constituição

(redação da EC n. 1/92) determina o

‘julgamento do Prefeito perante o Tri -

bu nal de Justiça’; ao assim dizer, está

se referindo, apenas, aos crimes

comuns e derroga, em parte, o art. 2º

do Decreto-Lei n. 201/67, que atribuía

esta competência ao juiz sin gu lar.

“IV. Re cur so em ha be as cor pus
não pro vi do” (Re la tor Mi nis tro Maurí -
cio Cor rêa, Diá rio da Jus ti ça de
1º/12/95, emen tá rio 1811/02).

Re gis tre-se que a har mo nia do
pre ce i to com a Car ta de cor re do fa to
de ter-se o en vol vi men to de in fra ção
po lí ti co-ad mi nis tra ti va, fi can do ex-
clu í dos, na for ma da ju ris pru dên cia re -
fe ri da, os cri mes co muns, pre vis tos no 
ar ti go 1º do De cre to-Lei n. 201, de
1967, er ro ne a men te ro tu la dos co mo
de res pon sa bi li da de.

Res ta a ques tão alu si va ao fa -
to de o Mu ni cí pio ha ver le gis la do so -
bre o afas ta men to do Pre fe i to a pon -
to  de  a l  can  ça r  a  h i  pó  te  se  de
re ce bi men to da de nún cia pe lo Tri bu -
nal de Jus ti ça. Em que pe se à si me -

tria, no âm bi to fe de ral — ar ti go 86, §
1º, da Lei Bá si ca —, ve ri fi ca-se a pro -
ce dên cia do que as sen ta do pe lo Tri -
bu nal. Em pri me i ro lu gar, o afas ta -
men to re sul tan te do re ce bi men to da
de nún cia mos tra-se co mo ver da de i ra
ca u te lar pro ces su al-pe nal, e in cum be
à União le gis lar so bre a ma té ria. Qu an -
to ao afas ta men to em fa ce do re ce bi -
men to da de nún cia, nas in fra ções po -
lí ti co-ad mi nis tra ti vas, nos cri mes de
respon sa bi li da de, pe la Câ ma ra Mu ni -
ci pal, es tá-se di an te de nor ma que
não tem na tu re za pro ces su al pe nal.
Por ou tro la do, guar da sin to nia, em si,
com o que pre vis to, con si de ra do o pa -
ta mar re ve la do pe la Pre si dên cia da
Re pú bli ca, na Cons ti tu i ção Fe de ral.
Des ca be po ten ci a li zar, na es pé cie, a
pro ble má ti ca re la ti va às con ve niên ci as
po lí ti cas re i nan tes, mes mo porque o
pró prio pro ces so con cer nen te ao cri -
me de res pon sa bi li da de é por elas nor -
te a do. Enten do que, cum prin do à Câ -
ma ra Mu ni ci pal o jul ga men to do
Pre fe i to nos cri me de res pon sa bi li da de,
mos tra-se har mô ni ca com a Cons ti tu i -
ção Fe de ral a pre vi são, na Lei Orgâ ni -
ca, do afas ta men to, uma vez re ce bi da
a de nún cia, sur tin do ra zoá vel o pra zo
de até no ven ta di as.

Alfim, co nhe ço des te ex tra or-
di ná rio, pro ven do-o par ci al men te pa ra 
re for mar o acór dão pro fe ri do pe la Cor -
te de ori gem, no que con clu iu pe la in -
cons ti tu ci o na li da de do in ci so XXII e da 
alí nea b do in ci so XIII do ar ti go 52 da
Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio de Anto ni -
na, na re da ção im pri mi da pe la Emen -
da n. 7, de 4 de ju nho de 1992. Endos -
so o en ten di men to su fra ga do pe la
Cor te de ori gem, no par ti cu lar, não co -
nhe cen do do ex tra or di ná rio quan to à
alí nea a do in ci so XIII do ci ta do ar ti go
52, no que pre vis to o afas ta men to do
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Pre fe i to por até cen to e oi ten ta di as,
uma vez re ce bi da a de nún cia pe lo Tri -
bu nal de Jus ti ça.

Em con se qüên cia, jul go pro ce-
den te o pe di do for mu la do na ação di -
re ta de in cons ti tu ci o na li da de pa ra de -
cla rar a in cons ti tu ci o na li da de do in ci -
so XXII do ar ti go 52 da Lei Orgâ ni ca
do Mu ni cí pio de Anto ni na e da alí nea
b do in ci so XXIII do mes mo ar ti go.

É como voto na espécie. 

VOTO

O Se nhor Mi nis tro Se púl ve da
Per ten ce: Sr. Pre si den te, ano to, ape -
nas pa ra do cu men ta ção, que a re du -
ção da com pe tên cia do Tri bu nal de
Jus ti ça pa ra o jul ga men to dos Pre fe i -
tos aos de li tos co muns já fo ra afir ma -
da na ADIn n. 687/PA de 2/2/95, re la -
tor o Mi nis tro Cel so de Mel lo, e
ven ci dos os Mi nis tros Mo re i ra Alves e
Mar co Au ré lio. Por is so, acom pa nho
V. Exa.

De ci são: Por una ni mi da de, a
Tur ma de li be rou afe tar ao Ple ná rio o
jul ga men to do fe i to. Au sen te, jus tifi ca -
da men te, nes te jul ga men to, o Se nhor

Mi nis tro Cel so de Mel lo. 2ª Tur ma,
4/4/2000.

De ci são: Por una ni mi da de, o Tri -
bu nal co nhe ceu e pro veu par ci al men te
o re cur so pa ra jul gar pro ce den te o pe di -
do for mu la do na ini ci al da ação di re ta
de in cons ti tu ci o na li da de e de cla rou a
in cons ti tu ci o na li da de do in ci so XXII do
ar ti go 52 da Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio
de Anto ni na/PR, e da alí nea b do in ci so
XXIII do mes mo ar ti go, na re da ção im -
pri mi da pe la Emen da à Lei Orgâ ni ca do
Mu ni cí pio de Anto ni na n. 7, de 4 de ju -
nho de 1992. Au sen tes, jus ti fi ca da men -
te, os Senho res Mi nis tros Car los Vel lo -
so (Presi den te), Né ri da Sil ve i ra e Cel so 
de Mel lo. Pre si diu o jul ga men to o Se -
nhor Mi nis tro Mar co Au ré lio (Vi ce-Pre-
si den te). Ple ná rio, 25/4/2001.

Pre si dên cia do Se nhor Mi nis tro
Mar co Au ré lio (Vi ce-Presidente). Pre -
sen tes à ses são os Se nho res Mi nis-
tros Mo re i ra Alves, Sydney San ches,
Se púl ve da Per ten ce, Ilmar Gal vão,
Ma u rí cio Cor rêa, Nel son Jo bim e Ellen
Gra cie.Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli -
ca, Dr. Ge ral do Brin de i ro.

Luiz Tomimatsu,

Coordenador.
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 81.035-7/SP

Re la tor: Min. Moreira Alves

Recorrente: Ministério Público Fed eral

Recorrido: Su pe rior Tri bu nal de Justiça

EMENTA: Recurso de ha beas cor pus. Regressão de liberdade
vigiada para internação. Necessidade de observância do disposto no 
artigo 111, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

— O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te (Lei n. 8.069/90),
ao tra tar das ga ran ti as pro ces su a is no tí tu lo re fe ren te à prá ti ca de
ato in fra ci o nal, de po is de acen tu ar, em seu ar ti go 110, que “ne nhum
ado les cen te será pri va do de sua li ber da de sem o de vi do pro ces so le -
gal", as se gu ra a ele, no ar ti go 111, en tre ou tras ga ran ti as, a pre vis ta 
no in ci so V des se dis po si ti vo: “di re i to de ser ou vi do pes so al men te
pela au to ri da de com pe ten te”.

— No caso, tra tan do-se de re gres são da li ber da de as sis ti da
para a in ter na ção (me di da pri va ti va de li ber da de que lhe foi im pos ta 
pela prá ti ca de ato in fra ci o nal cor res pon den te a rou bo du pla men te
qua li fi ca do) que ha via sido an te ri or men te im pos ta, há de ga ran -
tir-se ao ado les cen te o di re i to de ser ou vi do pes so al men te pela au to -
ri da de com pe ten te (ar ti go 111, V, do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te), à se me lhan ça do que ocor re no pro ces so ori gi ná rio
re fe ren te à prá ti ca de ato in fra ci o nal.

Re cur so pro vi do.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Sup remo Tri bu nal
Fed eral, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigráficas,
por unanimidade, em dar provimento

ao recurso ordinário em ha beas cor pus, 
nos termos do voto do Re la tor.

Brasília, 21 de agosto de 2001.

Moreira Alves,

Presidente e Re la tor.

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 543



RELATÓRIO

O Senhor Ministro Moreira
Alves — (Re la tor):

É este o teor do acórdão
recorrido, prolatado pelo Su pe rior Tri -
bu nal de Justiça:

“O Exmo. Sr. Ministro Fernando 
Gonçalves (Re la tor):

“O pleito não merece guarida.

“Com efeito, o Juízo monocrático, 
após comparecimento espontâneo da
genitora da adolescente, oportunidade
em que narrou a situação de penúria
da jovem, morando em um terreno
baldio e, juntamente com outros ado-
lescentes drogados, fazendo uso de
crack, determinou a regressão da
liberdade assistida para internação.

“Nesse contexto, não há nenhu-
ma nulidade na medida combatida,
porquanto, como se vê, os fatos nar-
rados, a toda evidência, denotam a
incompatibilidade da liberdade assis-
tida, com vis tas à socioeducação da
paciente que, na espécie, está pas-
sando ao largo dos ditames do art.
118, § 1º, da Lei n. 8.069/90.

“Nem se diga que a falta de
oitiva da adolescente teria o condão de 
macular a medida de internação,
porquanto a vida que tem levado, onde 
o mundo real passa a se constituir de
delírios e fan ta sias, im pede possa ela,
conscientemente, externar qualquer
tipo de justificativa apta a obstaculizar
o seu encarceramento.

“A propósito, a bem-lançada
fundamentação do acórdão atacado:

‘A regressão do agravante da
medida de liberdade assistida para a
medida de internação, no caso, po dia
e devia ser determinada pelo Juízo
agravada, mesmo sem a prévia oitiva

dela, pelas razões fáticas constantes da 
decisão guerreada e das informações,
que evidenciam a inadaptabilidade do
agravante ao re gime mais lib eral e o
seu sério envolvimento em progressão
que vive nas ruas, mantendo relações
promíscuas e fazendo uso de drogas.

‘Os artigos 99, 100 e 113 do
Estatuto da Criança e do Adolescente
conferem ao Juiz da Infância e da
Juventude o poder discricionário de
aplicar ao adolescente infrator a
medida socioeducativa sempre mais
adequada ao seu proceder’ (fl. 44).

“De outra parte, constata-se
que o magistrado de primeiro grau, em 
conformidade com o art. 122, § 1º, do
ECA, determinou a apresentação de
relatório tri mes tral, o que está a
evidenciar que a medida não foi por
tempo indeterminado.

“Ante o exposto, denego a
ordem” (fls. 57/58).

Dessa decisão recorre o Minis-
tério Público Fed eral, verbis:

“1. O colendo Su pe rior Tri bu nal
de Justiça denegou o ha beas cor pus
impetrado em fa vor de Luci ana Siqueira 
Bono de Oliveira, em acórdão assim
ementado:

‘Pe nal. Adolescente infratora.
Regressão. Liberdade assistida para
internação. Nulidade. Inexistência.

‘1. Não há nulidade na regres-
são de liberdade assistida para inter-
nação, sem a oitiva da adolescente
infratora, se a medida foi desen-
cadeada por depoimento da própria
mãe da paciente, atestando encon-
trar-se ela vivendo em um terreno bal-
dio, juntamente com outros adoles-
centes que fumam crack.

‘2. Ordem denegada’.
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“2. Os fatos narrados nos au tos 
são incontroversos e podem ser assim 
resumidos: a adolescente Luci ana
Ciqueira Bono de Oliveira cometeu
ato infracional correspondente a
roubo duplamente qualificado e, por
isso, foi-lhe fixada a medida de
internação. 

“3. Posteriormente, a medida de 
internação por modificada para a de
liberdade assistida, pelo prazo de seis
meses, simultaneamente com a
‘medida protetiva de acompanhamento 
psicoterápico’.

“4. A mãe da adolescente com-
pareceu ao Departamento de Execu-
ções da Infância e Juventude e afir-
mou que a filha estava nas ruas, con-
sumindo crack.

“5. Diante de tal informação, o
Juízo sin gu lar determinou o regresso
da jovem para a medida de
internação, sem que lhe fosse dada
oportunidade de defesa.

“6. Interpôs-se, con tra tal deci-
são, agravo de instrumento, impro-
vido pelo Tri bu nal de Justiça de São
Paulo, o que ensejou a impetração de
ha beas cor pus diante do Su pe rior Tri -
bu nal de Justiça, tendo sido a ordem
denegada pelo acórdão ora impug-
nado.

“7. Segundo o acórdão, a medi-
da de liberdade assistida não era
adequada ao caso da adolescente,
sendo imperiosa a internação. Enten-
deu, também, desnecessária a oitiva
da jovem infratora ‘Porquanto a vida
que tem levado, onde o mundo real
passa a se constituir de delírios e fan -
ta sias, im pede possa ela, cons-
cientemente, externar qualquer tipo de
justificativa apta a obstaculizar o seu
encarceramento’.

“8. Ressalta-se, porém, que não 
existe nos au tos qualquer prova de que 
a adolescente encontra-se em estado
‘de delírios e fan ta sias’. A afirmação do 
Tri bu nal a quo baseou-se em infor-
mação concebida por uma terceira
pessoa, a qual, mesmo sendo a mãe
da jovem, pode não estar compro-
metida com a verdade.

“9. Não foi dada à adolescente
a oportunidade da ampla defesa e do
contraditório, de manifestar-se sobre
os fatos com base nos quais foi
determinada a sua internação.

“10. Em comentários ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Paulo
Lúcio Nogueira ensina:

‘En tre as garantias asseguradas 
ao adolescente, além das normais, se
encontra o pleno e for mal conhecimen- 
to da atribuição de ato infracional,
mediante citação ou meio equivalente,
que é uma conseqüência do processo
le gal.

‘A citação é uma garantia cons-
titucional e processual, pois ninguém
será processado sem ser ouvido a
respeito da acusação que lhe é feita. A
igualdade na relação processual é
decorrente do princípio do contraditório 
e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV),
pois tal garantia só estará assegurada
quando houver possibilidades das par -
tes, que agem no sentido de convencer 
o juiz para obtenção de uma prestação
jurisdicional favorável’ (in Estatuto da
Criança e do Adolescente Comentado,
Editora Saraiva, 1991, pág. 136).

“11. A tutela do menor infrator
merece maiores cuidados que aquela
deferida ao maior delinqüente. Assim,
a ampla defesa deve ser observada
ainda com mais rigor quando se tratar
de processos disciplinados pelo ECA.
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No caso dos au tos, a menor não foi
ouvida, não tendo tido a oportunidade
de se manifestar a respeito de fatos
graves trazidos aos au tos por terceira
pessoa.

“12. 0 Estatuto da Criança e do
Adolescente, no art. 110, estabelece
que ‘nenhum adolescente será privado 
de sua liberdade sem o devido proces-
so le gal’ e o art. 111, V, da mesma
legislação, prevê, como garantia
processual, o direito do adolescente de 
ser ouvido pessoalmente pela autori-
dade competente.

“13. A Constituição Fed eral
também prevê, como garantia fun da -
men tal do indivíduo, os princípios do
devido processo le gal, do contraditório
e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV
e LV).

“14. Assim, an tes de se fixar a
regressão de medida socioeducativa,
a autoridade ju di cial deve ouvir o
adolescente para que ele tenha a
oportunidade de contraditar os fatos
graves que lhe forem imputados,
cumprindo-se, desta maneira, a vonta-
de da Constituição de assegurar a
todos o devido processo le gal, com o
exercício necessário do contraditório e
da ampla defesa.

“15. Por essas razões, enten-
dendo haver o acórdão recorrido
contrariado o disposto nos arts. 110 e
111, V, da Lei n. 8.069/90, bem como o
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Fe de -
ral, es pe ra o recorrente o conhecimento 
e o provimento deste recurso ordinário,
para que seja reformado o v. acórdão
recorrido, restabelecendo-se a medida
de liberdade assistida da menor
infratora” (fls. 63/66).

À fls. 76/82, assim se manifesta 
a Procuradoria-Geral da República em 
parecer do Dr. Wag ner Na tal Batista:

“Cuida-se de Recurso de Ha -
beas Cor pus interposto pelo Ministério 
Público Fed eral, com fulcro na alínea
a do artigo 102, II, da Carta Cons-
titucional, alegando ter a decisão do
Su pe rior Tri bu nal de Justiça, ao julgar
pedido de ha beas cor pus, violado os
incisos LIV e LV do artigo 5º da
Constituição Fed eral além dos artigos
100/111 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Objetiva-se com o apelo
o reconhecimento da nulidade da
determinação de regressão a medida
socioeducativa extrema (internação),
por afronta ao princípio da ampla
defesa.

“O egrégio STJ decidiu:

‘Pe nal. Adolescente infratora.
Regressão. Liberdade assistida para
internação. Nulidade. Inexistência.

‘1. Não há nulidade na regressão 
de liberdade assistida para internação,
sem a oitiva da adolescente infratora,
se a medida foi desencadeada por
depoimento da própria mãe da pa-
ciente, atestando encontrar-se ela
vivendo em um terreno baldio, junta-
mente com outros adolescentes que
fumam crack.

‘2. Ordem denegada’.

“É o breve relatório.

“PRELIMINARMENTE

“O recurso é tempestivo e
inegavelmente tem o Ministério Público
legitimidade para recorrer como fis cal
da lei. Satisfeitos, portanto, os requi-
sitos de admissibilidade.
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“NO MÉRITO

“Quanto à violação aos disposi-
tivos legais, temos que a mesma esteja
caracterizada, in casu.

“Os menores infratores, con-
quanto não cometam crimes mas sim
atos infracionais, estão sujeitos a medi-
das socioeducativas que também
podem importar em restrição a seu sta -
tus libertatis.

“As garantias constitucionais
do devido processo le gal e da ampla
defesa também lhe são asseguradas,
e com maior razão, enquanto pessoas 
com personal idade a inda em
formação.

“O próprio Estatuto da Criança
e do Adolescente reitera as garantias
constitucionais da ampla defesa e do
devido processo le gal, ao asseverar:

‘DAS GARANTIAS
PROCESSUAIS

‘Art. 110. Nenhum adolescente
será privado de sua liberdade sem o
devido processo le gal.

‘Art. 111. São asseguradas ao
adolescente, en tre outras, as seguintes
garantias:

‘I — pleno e for mal conheci-
mento da atribuição de ato infracional,
mediante citação ou meio equivalente;

‘II — igualdade na relação
processual, podendo confrontar-se
com vítimas e testemunhas e produzir
todas as provas necessárias à sua
defesa;

‘III — defesa técnica por advo-
gado;

‘IV — assistência judiciária
gratuita e in te gral aos necessitados,
na forma da lei;

‘V — direito de ser ouvido pes-
soalmente pela autoridade compe-
tente (grifei);

‘VI — direito de solicitar a
presença de seus pais ou responsável 
em qualquer fase do procedimento’.

“O Tri bu nal de Justiça do Estado 
de São Paulo ao julgar Agravo de
Instrumento n. 71.879.0/5 interposto
con tra a decisão monocrática acolheu e 
manteve a negativa de oitiva da menor
no incidente de regressão procedido.

“É, pois, fla grante a ausência
de contraditório e de ampla defesa no
caso concreto, de forma a incidir no
mesmo o verbete de número 523 da
súmula do Sup remo Tri bu nal Fed eral:

‘No processo pe nal, a falta da
defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu’.

“Neste sentido, colecionamos o 
seguinte precedente:

‘EMENTA: Defesa e due pro -
cess: aplicação das garantias ao
processo por atos infracionais atribuí-
dos a adolescente.

‘1. Nulidade do processo por ato 
infracional imputado a adolescentes,
no qual o defensor dativo aceita a
versão de fato a eles mais desfa-
vorável e pugna por que se aplique aos 
menores medida de internação, a mais 
grave admitida pelo Estatuto Le gal
pertinente.

‘2. As garantias constitucionais
da ampla defesa e do devido processo 
pe nal — como corretamente disposto
no ECA (arts. 106/111) não podem ser 
subtraídas ao adolescente acusado
de ato infracional de cuja sentença
podem decorrer graves restrições a
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direitos individuais, básicos, incluída a 
privação da liberdade.

‘3. A escusa do defensor dativo
de que a apl icação da medida
socioeducativa mais grave, que
pleiteou, seria um benefício para o
adolescente que lhe incumbia de fender
— além do toque de hu mor sádico que
lhe emprestam as condições reais do
internamento do menor infrator no
Brasil — é revivescência de excêntrica
construção de Carnellutti — a do
processo pe nal como de jurisdição
voluntária por ser a pena um bem para
o criminoso — da qual o mestre teve
tempo para retratar-se e que, de
qualquer sorte, à luz da Constituição
não passa de uma curiosidade’ (RE n.
285.571, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda
Pertence).

“Indubitavelmente o adolescente 
é sujeito de direito e não objeto de
direito. A ausência da oitiva da adoles-
cente ocasionou nulidade ao ato ju di -
cial.

“Mesmo que se não tivesse
ocorrido a nulidade outra questão que
se apresentaria, relativa à possibilidade 
da medida na forma que foi tomada.

“A in ter na ção foi im pos ta por
pra zo in de ter mi na do. E ela é re ser va da
às hi pó te ses de co me ti men to de in fra -
ções co me ti das com vi o lên cia e gra ve
ame a ça (art. 122, I, do ECA). No ca so,
te ria ocor ri do o des cum pri men to de me -
di da an te ri or men te im pos ta (li ber da de
as sis ti da), as sim, o Ju iz po de ria ter apli -
ca do a me di da por pra zo não su pe ri or
a três me ses (art. 122, § 1º, do ECA).

“Não prevê o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente a figura da regres-
são adotada pelo Juiz da Infância e da
Juventude de São Paulo, SP. Logo seu
ato foi ilegal e, como constrange a

paciente, justifica a concessão de
ordem de ha beas cor pus.

“Esta Corte apreciando matéria
semelhante, em momento pretérito
decidiu:

‘Ementa: Ha beas cor pus.
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n. 8.069/90). Re gime de semi-
liberdade. Descumprimento. Fuga do
adolescente. Ausência do requisito da
reiteração. Inaplicabilidade da medida
de internação. Decisão ul tra petita.

‘1. Na hipótese do art. 122,
inciso III, da Lei n. 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), faltando reiteração
injustificada no descumprimento da
medida socioeducativa de inserção em 
re gime de semiliberdade (art. 112, V),
a internação não pode ser aplicada.

‘2. As medidas específicas de
proteção, referidas nos artigos 99 e
100 do ECA, são as alinhadas nos
incisos I a VIII do art. 101 do mesmo
Estatuto, as quais poderão ser apli-
cadas isolada ou cumulativamente
(mais de uma dentre as oito), bem
como substituídas (uma por outra ou
mais de uma por outras, mas sempre
dentre as oito).

‘3. É certo que o art. 101 admite
outras medidas além das oito
específicas, mas da mesma natureza e 
mesmos objetivos, isto é, pedagógicas
e que ‘visem ao fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários’, o
que torna incabível a determinação de
internação, por constituir medida
socioeducativa privativa da liberdade e 
não medida específica de proteção.

‘4. Con si de ra-se de ci são ul tra
pe ti ta o acór dão que di an te do re que ri -
men to do re pre sen tan te do Minis té rio
Pú bli co, ob je ti van do a in ter na ção-san -
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ção pe lo pra zo de três me ses (§ 1º do
art. 122), en ten deu de afas tar a apli ca -
ção do art. 122, III, e de ter mi nar, co mo
in ci den te da execu ção, a re gres são do
ado les cen te ao re gi me de in ter na ção
que po de du rar até três anos (§ 3º do
art. 121).

‘5. Ha beas cor pus deferido’
(HC n.  74.715,  2ª  Turma, Min.
Maurício Corrêa, DJ de 16/5/97, pág.
19.951).

“Com estas breves conside-
rações, opina o Ministério Público
Fed eral pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

VOTO

O Se nhor Mi nis tro Mo re i ra
Alves — (Re la tor):

1. Como se viu do re la tó rio, o
pre sen te re cur so or di ná rio de ha be as
cor pus se in sur ge con tra a de ci são do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça no sen ti -
do de que não há nu li da de na re gres -
são de li ber da de as sis ti da pa ra in ter -
na ção, sem a oi ti va da ado les cen te
in fra to ra.

Tem razão o recorrente.

Com efe i to, o Esta tu to da Cri an-
ça e do Ado les cen te (Lei n. 8.069/90),
ao tra tar das ga ran ti as pro ces su a is no
tí tu lo re fe ren te à prá ti ca de ato in fra ci o -
nal, de po is de acen tu ar, em seu ar ti go
110, que “ne nhum ado les cen te se rá pri -
va do de sua li ber da de sem o de vi do
pro ces so le gal”, as se gu ra a ele, no ar ti -
go 111, en tre ou tras ga ran ti as, a pre vis -
ta no in ci so V des se dis po si ti vo: “di re i -
to de ser ou vi do pes so al men te pe la
au to ri da de com pe ten te”.

No caso, tratando-se de regres-
são da liberdade assistida para a
internação (medida privativa de
liberdade que lhe foi imposta pela
prática de ato infracional correspon-
dente a roubo duplamente qualificado)
que havia sido anteriormente imposta,
há de se garantir ao adolescente o
direito de ser ouvido pessoalmente
pela autoridade competente (artigo
111, V, do Estatuto da Criança e do
Adolescente), à semelhança do que
ocorre no processo originário referente
à prática de ato infracional.

2. Em face do exposto, dou
provimento ao presente recurso, para
anular a decisão de regressão, a fim
de que outra se profira com a obser-
vância da garantia em causa. 

EXTRATO DE ATA

Re cur so Ordi ná rio em Ha be as
Cor pus n. 81.035-7. Pro ced.: São Pa u -
lo. Re la tor Min. Mo re i ra Alves. Re cor -
ren te: Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. Re -
cor ri do: Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Decisão: A Turma deu provi-
mento ao recurso ordinário em ha beas 
cor pus, nos termos do voto do Re la tor. 
Unânime. 1ª Turma, 21/8/2001.

Pre si dên cia do Mi nis tro Mo re i ra 
Alves. Pre sen tes à Ses são os Mi nis-
tros Sydney San ches, Se púl ve da Per -
ten ce, llmar Gal vão e a Mi nis tra Ellen
Gra cie.

Subprocurador-Geral da Repú-
blica, Dr. Edson Oliveira de Almeida.

Ricardo Dias Duarte,

Coordenador.
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JURISPRUDÊNCIA DO SU PE RIOR

TRI BU NAL DE JUSTIÇA





AGRAVO REG I MEN TAL NA RECLAMAÇÃO

AGRAVO REG I MEN TAL NA RECLAMAÇÃO N. 734/RN

Relatora: Min. Nancy Andrighi

Agravante: José Bernardino da Silva

Advogados: Edson Lemos de Lucena e outro

Agravado: R. Decisão de fl. 144

EMENTA

Agravo reg i men tal na reclamação. Usurpação de
competência do Su pe rior Tri bu nal de Justiça. Ação civil pública
para responsabilização por atos de improbidade administrativa.
Impetração de mandado de segurança para sus pender execução de
liminar que determinava afastamento de chefe do Poder Executivo
Mu nic i pal. Ilegalidade da concessão de liminar em mandado de
segurança, se já submetido o pleito ao juízo nat u ral, 2ª Câmara Cível 
do Tri bu nal de Justiça do Rio Grande do Norte. Pedido liminar
deferido para evitar dano irreparável, com suspensão do ato
impugnado.

I — É excepcional a suspensão da execução de liminar em
ação civil pública, só conferida essa prerrogativa aos entes de
direito público legitimados pelo art. 12, § 1º, da Lei n. 7.347/85. A
suspensão de decisão que afasta prefeito do exercício de mandato
eletivo é medida que não pode ser alcançada pela via transversa do
mandado de segurança, se já submetido ao conhecimento do Juízo
nat u ral competente, pela interposição do agravo de instrumento.

II — A concessão do mandado de segurança usurpa
competência do Presidente do colendo Su pe rior Tri bu nal de Justiça,
a quem incumbe sus pender execução de liminar em ação civil
pública.
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III — Garantido o duplo grau de jurisdição, e transitado em

julgado acórdão que denegou pedido de suspensão dos efeitos da

decisão agravada, é incabível a impetração de mandado de

segurança com o mesmo objeto e causa de pedir de incidente de

suspensão de segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Su pe rior Tri bu nal
de Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas constantes dos
au tos, por maioria, negar provimento
ao agravo reg i men tal, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora,
vencidos os Srs. Ministros Gar cia
Vieira, Fran cisco Peçanha Mar tins e
José Delgado. Votaram com a Sra.
Ministra Relatora os Srs. Ministros
Mil ton Luiz Pereira, Eliana Calmon,
Paulo Gallotti e Franciulli Netto.
Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Fran cisco Falcão.

Brasília, 29 de fevereiro de 2000.

(data do julgamento).

Ministro Humberto Gomes de Barros,

Presidente;

Ministra Nancy Andrighi,

Relatora.

EXPOSIÇÃO

A Exma. Sra. Ministra Nancy
Andrighi:

O Mi nis té rio Pú bli co do Esta do
do Rio Gran de do Nor te aju i zou Re -
cla ma ção pa ra pre ser va ção da com -
pe tên cia do co len do Su pe ri or Tri bu nal 
de Jus ti ça, ti da co mo vi o la da pe lo re -
cla man te, uma vez que o Vi ce-Pre si -

den te do eg. Tri bu nal de Jus ti ça do
Esta do do Rio Gran de do Nor te, na sus -
pe i ção de seu Pre si den te, de fe riu me di -
da li mi nar em se de de man da do de se -
gu ran ça pa ra sus pen der exe cu ção de
li mi nar de fe ri da em ação ci vil pú bli ca
por res pon sa bi li da de de cor ren te de ato
de im pro bi da de ad minis tra ti va do Pre -
fe i to da co mar ca de Ale xan dria/RN.

Narra o Reclamante que:

“O Ministério Público obteve do
Juiz de Direito da comarca de Al ex an -
dria (RN) o afastamento liminar do
Prefeito José Bernardino da Silva do
exercício de suas funções, em decisão
proferida nos au tos de ação civil pública 
de improbidade administrativa proposta
pelo Ministério, com apoio no parágrafo
único do art. 20 da Lei n. 8.429/92.

“Inconformado, o então prefeito 
afastado interpôs agravo de instru-
mento com pedido de suspensividade, 
com o fim de ver sustados — liminar-
mente — os efeitos do ato ju di cial
prolatado na ação civil pública, provi-
dência esta indeferida pela eminente
Desembargadora Relatora, a doutora
Célia Smith (documento n. 2). Não se
dando por vencido, manejou o Senhor
José Bernardino da Silva agravo reg i -
men tal e embargos declaratórios no
mesmo desiderato, sem que, outros-
sim, obtivesse o êxito esperado (...).

“Por úl ti mo, não me nos in sa-
tis fe i to, o Se nhor Jo sé Ber nar di no
va leu-se de ação man da men tal, au -
tu a da na Cor te Po ti guar sob o n.
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00.000001-9, pa ra o fim de con ces são 
da me di da li mi nar de sus pen são dos
efe i tos do ato im pug na do, evi tan do-se 
a am pli a ção da le são ir re pa rá vel ao
di re i to lí qui do e cer to do im pe tran te
de exer cer o seu man da to de Pre fe i -
to do mu ni cí pio de Ale xan dria, até o
trân si to em jul ga do da sen ten ça que
de ci dir a Ação Ci vil Pú bli ca con tra ele 
pro mo vi da pe lo Mi nis té rio Pú bli co
Esta du al.

“Da petição inicial da Ação Civil 
Pública para responsabilização por
atos de improbidade administrativa
(fls. 34/54) destaca-se que LCOF (fl.
41), ‘pequeno comerciante  da comu-
nidade, beneficiário dos seguintes
cheques: conta corrente do FPM n.
33.400-6; n. 433.333-0 (doc. 26/7), no
valor de R$ 11.000,00, em 20/1/99; n.
433.110-4 (doc. 28/9), no valor de R$
11.290,00, em 10/2/99; n. 433.120-6,
no valor de R$ 4.000,00, em 20/2/99
(doc. 30/1).

‘e) os ven ci men tos do Che fe do 
Exe cu ti vo Mu ni ci pal, ora de man da do,
são no va lor de R$ 4.000,00 (qua tro
mil re a is), con for me se vê da ane xa
re la ção de par te dos ser vi do res e se -
us res pec ti vos sa lá ri os (doc. 32). To -
da via, ape nas en tre os di as 24 de ju -
nho a 30 de ju lho de 1999, sa cou
cin co che ques da con ta cor ren te Fo -
pag — Fo lha de Pa ga men to, n.
1.320-X (to dos pa ra ele pró prio, to ta li -
zan do a quan tia de R$ 9.000,00 (do ze 
mil re a is) (sic), qua is se jam: n.
004149-1, va lor de R$ 2.000,00, em
30/6/99 (doc. 34); n. 004155-6, va lor
de R$ 2.000,00, em 12/7/99 (doc. 35);
004157-2, va lor de R$ 1.000,00 em
22/7/99 (doc. 36); e 004224-2 (doc.
37), va lor de R$ 4.000,00, em 30/7/99;

‘f) do mesmo modo o Chefe do
Execut ivo Mu n ic  i  pa l  sacou em
dinheiro no dia 24/6/99, agora da
conta corrente Fundef n. 58.021-X,
para ele próprio, a quantia de R$
3.000,00,  conforme cheque n.
000293-3 (doc. 33);

‘g) o Chefe do Executivo Mu -
nicipal, Dr. José Bernardino da Silva
emitiu vários cheques, para ele
próprio, da conta corrente FPM n.
33.400-6, para saque em espécie, ou
pagamentos de dívidas pessoais
quais sejam: (...)’".

A decisão do Juízo da comarca
de Alexandrina deferindo o pedido
liminar do Ministério Público Estadual
para afastamento das funções do
Cargo de Prefeito foi objeto de agravo
de instrumento, cujo pedido de atri-
buição de efeito suspensivo foi dene-
gado, advindo a interposição de
agravo no agravo de instrumento,
sucedido por embargos de declaração 
no referido agravo, ambos improvidos
à unanimidade pela Corte de Justiça
Estadual.

O nobre Desembargador re la -
tor do Mandado de Segurança impe-
trado e processado con tra ato ju di cial
precluso do juízo da comarca de
Alexan dria—RN, como esteio de sua
íntima convicção, externou que:

“In casu denota-se que, tendo
sido interposto Agravo de Instrumento 
con tra a decisão ora impugnada ao
qual foi negado efeito suspensivo pela 
então Relatora, Desembargadora
Célia Smith, decisão essa que ori-
ginou Agravo Reg i men tal, tendo a 2ª
Câmara Cível desta Corte de Justiça
negado-lhe provimento, mantendo a
decisão denegatória, cujo acórdão já
transitou em julgado, não cabendo,
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assim, qualquer outro recurso que
possa evitar lesão ao direito líquido e
certo do ora impetrante e o conse-
qüente dano, outra alternativa não há
senão a interposição do presente
man da mus como única forma de
impedir o perecimento de seu direito".

Às fls. 141/144 determinei a
suspensão da decisão liminar proferida
nos au tos de Mandado de Segurança
n. 00.000001-9, pelo in signe Re la tor
Desembargador Rafael Cordeiro do Tri -
bu nal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, esteada no art. 188,
II, do RISTJ, restabelecendo a liminar
proferida nos au tos da ação civil pública 
e prestigiada no v. acórdão de agravo
reg i men tal no agravo de instrumento da 
2ª Câmara Cível do TJRN, rela. Desa.
Célia Smith.

Insurgindo-se con tra essa deci- 
são, José Bernardino da Silva, prefei-
to da comarca de Al ex an dria/RN,
atingido pelos efeitos da suspensão
da liminar em mandado de segurança, 
interpôs o presente agravo reg i men -
tal, com os seguintes argumentos: a)
o recurso de agravo de instrumento
está pendente de julgamento, porque
não apreciado o mérito, mas apenas o 
pedido de suspensão dos efeitos da
decisão agravada; b) é cabível a
impetração de mandado de seguran-
ça con tra ato ju di cial, recorrido por
agravo de instrumento; c) não cabe
recurso es pe cial con tra decisão do re -
la tor que nega efeito suspensivo ao
agravo de instrumento, visto que a
Súmula 86 do colendo Su pe rior Tri bu -
nal de Justiça só admite o emprego do 
recurso con tra o acórdão proferido no
julgamento fi nal do agravo; d) é
juridicamente impossível “a pretensão 
do Reclamante de qualificar a liminar
concedida no writ como atentatória à

competência desse colendo Tri bu nal”, 
porque não cabe recurso es pe cial
con tra tal decisão; e) que não se
justifica o afastamento temporário do
prefeito sem prejuízo para instrução
processual e nem pode ser usado o
instrumento da ação civil pública para
con verter o afastamento temporário
em definitivo pelo decurso do tempo
para seu julgamento.

É a exposição.

VOTO

A Exma. Sra. Ministra Nancy
Andrighi (Relatora):

Em que pese a am pli tude do
recurso dada pelo Agravante, preten-
dendo provocar um novo pro nun ci a -
mento meritório sobre a causa, não se
presta a Reclamação à verificação da
Justiça ou conveniência da decisão tida 
como exorbitante ou afrontadora da
competência desta Corte Su pe rior de
Justiça.

O leito processual da via cor-
reicional restringe-se à observância de
preterição da competência originária e
recursal ou de autoridade dos julgados
do colendo Su pe rior Tri bu nal de Justi-
ça.

Veja-se o que dispõe o RISTJ:

“Art. 187 — Para preservar a
competência do Tri bu nal ou garantir a
autoridade das suas decisões, caberá
reclamação da parte interessada ou
do Ministério Público. Parágrafo único
— A reclamação, dirigida ao Presidente 
do Tri bu nal e instruída com prova
documental, será autuada e distribuída
ao re la tor da causa prin ci pal, sempre
que possível.
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“Art. 188 — Ao despachar a
reclamação, o re la tor: I — requisitará
informações da autoridade a quem for
imputada a prática do ato impugnado,
a qual as prestará na prazo de dez
dias; II — ordenará, se necessário,
para evitar dano irreparável, a sus-
pensão do processo ou do ato impug-
nado.

“Art. 189 — Qualquer interes-
sado poderá impugnar o pedido do
reclamante”.

Por outro lado, na apreciação
liminar da Reclamação, incumbe ao
Re la tor ordenar, se necessário, “para
evitar dano irreparável à suspensão
do processo ou do ato impugnado’’.

Assim, num juízo de prelibação, 
o Re la tor restringe a apreciação ju di -
cial à possibilidade de dano irreparável 
que poderá advir caso não seja
suspensa a decisão objeto de Recla-
mação, exorbitante da competência do 
Tri bu nal de Justiça lo cal.

Sem dúvida, uma vez determi-
nado o afastamento temporário do
interessado, no exercício de seu
mandato, mas sem prejuízo de seus
vencimentos, o re torno ao exercício
reg u lar de suas funções, por decisão
sin gu lar proferida em sede de manda-
do de segurança, após o julgamento
de dois recursos pelo Órgão Cole-
giado competente, traduz elemento
de insegurança jurídica, com violação
do princípio do juízo nat u ral da causa,
fixado por reg u lar distribuição do feito. 
Associados à insegurança da ordem
jurídica e o forte lastro probatório —
carreado aos au tos pelo digno Procu-
rador-Geral de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte, ora Reclamante
— de atos de improbidade adminis-
trativa, ensejadores de prejuízo ao

erário, enriquecimento ilícito e quebra
dos princípios da moralidade adminis-
trativa, economicidade e desvio de
finalidade pública, não há como
prosperar o recurso.

Está configurada a usurpação
da competência desta Corte Su pe rior
de Justiça. Salutar a transcrição da
ação do eminente Min. Costa Leite na
Reclamação n. 496/SP:

“A suspensão da liminar ocor-
reu após o julgamento do recurso pelo 
tri bu nal.

“O recurso cabível da decisão do 
Juiz Fed eral, no caso, era o de agravo
de instrumento para o eg. TRF da 2ª
Região. Julgado este, entretanto, não
mais detinha competência o Presidente
dessa Corte para sus pender a liminar,
porquanto o recurso cabível passou a
ser então o es pe cial, firmando-se, em
conseqüência, a competência do
Presidente deste Su pe rior Tri bu nal para 
a medida excepcional”.

No precedente mencionado, a
situação fática é análoga. Do Relatório
do eminente Min. Vicente Leal, extrai-
se que: “A empresa requerente, irresig- 
nada com tal decisão, for mula a
presente reclamação, alegando que a
decisão do ilustre Presidente do TRF
— 3ª Região — invadiu a competência
deste Su pe rior Tri bu nal de Justiça,
instância recursal es pe cial para
eventualmente reformar o acórdão que 
não conheceu do agravo de instru-
mento. Por isso, não poderia a autori-
dade reclamada decidir sobre matéria
já decidida pelo seu Tri bu nal" (gri fou-se).

A suspensão da medida caute-
lar con tra ato do Poder Público e seus
agentes, na forma do art. 4º da Lei n.
8.437/92, é de competência do Presi-
dente do Tri bu nal lo cal, mas apenas
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detêm legitimidade para requerê-la as 
pessoas ali apontadas.

O uso transverso do mandado
de segurança, como sucedâneo
recursal e da suspensão da execução
de liminar em ação civil pública por
improbidade administrativa, e preclusa 
a decisão da digna Desembargadora
relatora do Agravo Reg i men tal no
Agravo de Instrumento, autoriza o
manejo da Reclamação para preserva- 
ção da Competência desta Corte Su -
pe rior de Justiça, na forma do prece-
dente colacionado.

A pendência de julgamento do
mérito do agravo de instrumento
reforça a tese de que a autoridade
reclamada não poderia sus pender a
execução de medida liminar deferida
em ação civil pública, porque a 2ª
Câmara Cível, em exame de pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento, já havia
esgotada a jurisdição da Corte lo cal
quanto a esse aspecto processual.

O procedimento adotado pela
eminente autoridade reclamada
implicou, por via oblíqua, na concessão
de efeito suspensivo ao recurso de
agravo de instrumento — já denegado
por acórdão transitado em julgado —
obstando a execução da liminar em
ação civil pública, sob a errônea
premissa de que o mandado de
segurança se dirigia con tra ato ju di cial
de primeiro grau de jurisdição, mesmo
havendo preclusão pro judicato, no
âmbito estadual, ignorada pela au-
toridade reclamada.

Compulsando os au tos, às fls.
80/87, tem-se inúmeras decisões do
Tri bu nal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, que deferiram pedido
de suspensão dos efeitos da decisão

liminar de afastamento do Chefe do
Poder Executivo Mu nic i pal, em sede de
agravo de instrumento, sob o duplo
fundamento de ausência de prejuízo
para instrução processual e dano
irreparável pela impossibilidade de
restituição dos meses restantes para
término do mandato.

Vê-se, portanto, a importância
da questão jurídica subtraída do
conhecimento do colendo Su pe rior
Tri bu nal de Justiça pela concessão
liminar em mandado de segurança de
providência processual não obtida no
juízo nat u ral da 2ª Câmara Cível do
TJRN.

Hipótese semelhante também
está submetida ao crivo da eminente
Ministra Eliana Calmon, na RCL n.
733, na qual figura como Reclamante
o Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Norte, constatando-se que
o afastamento liminar do Chefe do
Poder Executivo de Jucurutu foi
mantido pela Desa. Célia Smith, mas
suspenso por decisão unipessoal
proferida em ação de mandado de
segurança.

Espancando qualquer dúvida
quanto ao cabimento da Reclamação
em face de ato recorrível de Re la tor
proferido no mandado de segurança,
asseverou Sua Excelência:

“A questão poderia ter seu
deslinde na esfera do próprio Tri bu nal
de Justiça, se aceitasse a Corte a
utilização do agravo reg i men tal con tra
ato do re la tor em mandado de se-
gurança. Entretanto, como está expres- 
so na decisão impugnada, no Tri bu nal
de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte a objeção ao manejo do reg i men -
tal encontra respaldo no direito jurispru-
dencial. Diante da inviabilidade do reg i -
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men tal, reina incólume liminar que vai
em sentido contrário ao que foi decidido 
em uma ação legitimamente meritória,
proferida por Juiz Nat u ral, decisão esta
que o Tri bu nal de Apelação examinou e 
chancelou. Escancaradamente, tem-se
a excepcionalidade de prevalência de
uma decisão monocrática sobre um
acórdão, típico ato ju di cial colegiado.
Evidencia-se, assim, a ilegalidade da
decisão impugnada, a qual só pode ser
corrigida pelo órgão que, dentro de um
trâmite nor mal, seria chamado para
dizer da legalidade ou não da decisão
do Tri bu nal” (DJ, pág. 58, em
11/2/2000).

O laborioso entendimento é
corroborado pela Jurisprudência do
excelso Sup remo Tri bu nal Fed eral:

“I — Re cla ma ção. Ca bi men to. A 
pen dên cia de re cur so or di ná rio no Tri -
bu nal lo cal con tra de ci são re cla ma da
não im pe de que, con tra ela, se opo nha 
re cla ma ção ao Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral. II — Re cla ma ção. Pro ce dên cia.
Ofen sa à au to ri da de da de ci são do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Afron ta à au -
to ri da de da de ci são do Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal que sus pen deu a
efi cá cia da li mi nar do man da do de se -
gu ran ça con tra ato do Go ver na dor à
con ces são de tu te la an te ci pa da com
al can ce idên ti co em ação or di ná ria aju -
i za da con tra o Esta do, com ob je to e
fun da men tos idên ti cos ao da im petra -
ção da se gu ran ça” (gri fou-se).

Na Reclamação n. 630, cuja
decisão foi publicada no DJ, pág. 287,
em 1º/2/2000, o eminente Min. Antônio 
de Pádua Ribeiro consignou o perigo
de dano irreparável pela concessão de 
liminares contra acórdão transitado
em julgado:

“A meu sen tir e an te os ele men-
tos con ti dos nos au tos, trans pa re ce o
pro pó si to do Sr. Pa u lo C. F. Ma ri nho de
des pre zar a de ci são ema na da da SS
722/MA, bus can do, por vi as trans ver-
sa is, aqui lo que lhe foi ne ga do de mo do
di re to. Enten do que de ci sões co mo as
no ti ci a das nos au tos vol tam-se con tra o 
in te res se da co le ti vi da de, es pe ci al-
men te aque le — ho je con fi gu ra do em
exi gên cia da so ci e da de bra si le i ra —
que con cer ne ao res pe i to à co i sa pú bli -
ca. De fa to, li mi na res des sa na tu re za,
ao tem po em que afron tam o prin cí pio
da se gu ran ça ju rí di ca (con subs tan ci a do 
na au to ri da de da co i sa jul ga da), cons pi -
ram no sen ti do de cri ar gra ve le são à
or dem (pe la re per cus são so ci al ne ga ti -
va que pro du zem, ge ran do des con fi an -
ça e des cré di to no Po der Ju di ciá rio) e à
eco no mia pú bli ca (pe los vul to sos re cur -
sos des vi a dos e com re mo tas pos si bi li -
da des de re cu pe ra ção, se man ti das as
de ci sões)” (gri fou-se).

Não res tam dú vi das que a ex -
cep ci o na li da de da sus pen são da exe -
cu ção de li mi nar em ação ci vil pú bli ca, 
só con fe ri da es sa prer ro ga ti va aos en -
tes de di re i to pú bli co le gi ti ma dos pe lo
art. 12, § 1º, da Lei n. 7.347/85, é me -
di da que não po de ser al can ça da pe la
via trans ver sa do mandado de se gu -
ran ça, se já sub me ti do ao co nheci men -
to do ju í zo na tu ral com pe ten te, pe la in -
ter po si ção do agra vo de ins trumen to.

Forte nestas razões, nego pro -
vi men to ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Exmo. Sr. Ministro Fran cisco
Peçanha Mar tins:
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Senhor Presidente, quanto à
suspensão de segurança entendo
cabível; quanto à reclamação não, até 
porque, como está posta no nosso
Regimento, a reclamação destina-se
à preservação de ato deste Tri bu nal.
Até agora não há nenhum ato do Tri -
bu nal. A nossa competência seria,
sim, para determinar a suspensão da
liminar em mandado de segurança,
mas não para reclamação: não
praticamos ato nenhum.

Data venia, parece-me que o
processo está equivocado. O que tem
cabimento seria a apreciação de
suspensão de segurança, que é a
medida cabível em determinadas
circunstâncias que a lei enumera; mas 
reclamação não. A reclamação é
sempre con tra ato praticado pelo
próprio Tri bu nal. Estamos aqui, ao
contrário, numa reclamação, julgando
ato de outro Tri bu nal. Ao que me
parece não tem cabimento.

Indefiro liminarmente a Recla-
mação.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Gar cia Vieira: —
Sr. Pre si den te, acompanho o voto do
Sr. Ministro Fran cisco Peçanha Mar -
tins.

Penso que tanto no caso da
Ministra Eliana Calmon, como no caso 
da Ministra Fátima Nancy Andrighi,
estamos julgando um agravo reg i men -
tal que foi interposto con tra uma
liminar concedida por Ministra deste
Tri bu nal, de uma reclamação requeri-
da con tra ato de um desembargador.

A competência do Su pe rior Tri -
bu nal de Justiça não chegou nem a
nascer, porque o único recurso

cabível seria o recurso es pe cial, que
não foi interposto, passando-se o
prazo. Houve o trânsito em julgado,
por isso não surgirá a competência do
Su pe rior Tri bu nal de Justiça. Se não
vai surgi-la, então não poderemos
admitir essa reclamação, não pode-
remos nem conceder liminar nem
apreciá-la.

Indefiro-a, liminarmente, porque 
temos competência e dou provimento
ao agravo.

VOTO

O Sr. Ministro Mil ton Luiz Pe-
reira: Sr. Presidente, confesso que
estou perplexo, porque a Seção, mal
ou bem, ou bem ou mal, examinando
idêntica situação processual, chegou a 
an te rior resultado, diferente do procla-
mado.

Os comentaristas destacam
que para a alteração de resultado, em
tese, só é possível por meio de
embargos, com efeitos modificativos.

Estou perplexo, Sr. Presidente,
porque, reitero, acabamos de julgar
nesse sentido. Porém em causa está
um agravo reg i men tal atacando um
ato concreto específico da eminente
Relatora. Estes os limites objetivos do
recurso.

Agora, ir-se além do limite, re-
cursal específico, no chamado exercício 
ver ti cal de autoridade na jurisdição,
para que, à guisa de falta de condições
da ação, se dê pelo indeferimento, que
conduz à extinção do processo,
parece-me que estaremos criando
contradição dentro das nossas próprias
exposições de sustentação.
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Sr. Presidente, com essas bre-
ves explicações, à vista dos limites
objetivos, o que está em mesa é o
julgamento de agravo, com pontos
limitados. Não podemos substituir o
insurgimento do recorrente pela
nossa compreensão e vontade de
contraditar. Embora ponderáveis todas
as razões postas na perspectiva da
inadequação dessa ação por falta de
condições, em respeito ao que, há
menos de vinte minutos, a própria
Seção manifestou-se, diferentemente,
prefiro homenagear a decisão an te rior
em que, aliás, deixei ressalvado no
meu voto.

À vista dis so, acompanho a
eminente Relatora.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro José Delgado:
Sr. Presidente, ouvi atentamente toda
a discussão e, primeiramente, peço
desculpas à Seção por não ter bem
compreendido a questão, como posta
inicialmente. Penso que ao Juiz é
dado o direito de se corrigir a qualquer 
momento, mesmo que seja na mesma 
sessão, e rever os fatos.

O Juiz tem por missão entregar
o direito dentro da sua convicção e
consciência, o mais certo possível,
porém, ele não é infalível, podendo
cometer as suas falhas, os seus erros
e, também, dentro das suas limitações, 
não compreender a situação.

Sr. Pre si den te, de po is dos de ba -
tes aqui pos tos, ini ci a dos pe lo vo to do
emi nen te Mi nis tro Fran cis co Peça nha
Mar tins, acres ci do dos es cla reci men tos 
fe i tos pe lo Sr. Mi nis tro Gar cia Vi e i ra es -
tou ma is do que con ven ci do de que es -
ta Re cla ma ção não tem ne nhum pres -

su pos to de ad mis si bi li da de. Se não há
pres su pos to de ad mis si bi li da de, po de -
mos, de ofí cio, a qual quer mo men to, a
qual quer ins tan te, quer mo no cra ti ca -
men te, quer no Co le gi a do, cor tar-lhe o
cur so, e is so em ho me na gem à ma is
no va cor ren te de Di re i to Pro ces su al Ci -
vil de que o pro ces so é vi vo, é ins tru -
men to.

V. Exa. gosta e aprova porque
sei que é dessa corrente e sabe,
também, que acosto-me a ela, embora,
às vezes, como V. Exa. diz, tenho as
minhas recaídas. Mas, em face dis so,
Sr. Presidente, pelo que agora
compreendi, não há ato deste Su pe rior
Tri bu nal de Justiça que tenha sido
violado; não há competência que tenha
sido ferida; não há açambarcamento da 
nossa autoridade judiciária em nenhum
momento, como disse muito bem o Sr.
Ministro Gar cia Vieira. Há um ato,
apenas, de um Re la tor, cometido, e
aqui estamos numa Reclamação ou
num processo, como foi dito, que não
sei bem se está certo um pedido de
suspensão transformado de uma
reclamação. Já estamos adiantando
possivelmente um juízo de mérito
nesse mandado de segurança, que se
diz incabível. E sabemos que, hoje,
também, a doutrina tem compreendido
mandado de segurança até con tra ato
teratológico do próprio Tri bu nal. Sabe-
mos que a Jurisprudência tem cami-
nhado para esse cam po. Este Su pe rior
Tri bu nal de Justiça tem até precedente
nesse sentido.

Portanto, em face desses argu-
mentos, penitencio-me quanto ao voto 
proferido anteriormente, e, neste mo-
mento, acompanho a divergência
instaurada, na linha do voto do Sr.
Ministro Peçanha Mar tins, determi-
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nando o indeferimento in limine da
Reclamação.

VOTO

O Senhor  Min is t ro Paulo
Gallotti: Senhor Presidente, pedindo
vênia aos eminentes Ministros Fran -
cisco Peçanha Mar tins, Gar cia Vieira
e José Delgado, acompanho o voto da 
eminente Ministra Nancy Andrighi,
com os precisos esclarecimentos,
precisos acréscimos que foram feitos
pelo Sr. Ministro Mil ton Luiz Pereira.

Meu voto, portanto, também,
nega provimento ao agravo.

VOTO

O Exmo. Sr. Mi nis tro Fran ci ul li
Net to: Sr. Pre si den te, com a res sal va
de re e xa mi nar a ques tão da ina de qua -
ção pos te ri or men te, ne go pro vi men to
ao agra vo, tam bém, acom pa nhan do a
ilus tre Mi nis tra Re la to ra, pe din do vê nia
aos ilus tres Mi nis tros que vo ta ram em
sen ti do con trá rio.

É como voto.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia Primeira 
Seção, ao apreciar o processo em
epígrafe, em sessão realizada nesta
data, proferiu a seguinte decisão:

“A Seção, por maioria, negou
provimento ao agravo reg i men tal, nos
termos do voto da Sra. Ministra
Relatora; vencidos os Srs. Ministros
Gar cia Vieira, Fran cisco Peçanha
Mar tins e José Delgado”.

Os Srs. Ministros Mil ton Luiz
Pereira, Eliana Calmon, Paulo Gallotti
e Franciulli Netto votaram com a Sra.
Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o
Sr. Ministro Fran cisco Falcão.

O referido é verdade.

Dou fé.

Brasília, 29 de fevereiro de 2000.

Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha,

Secretária.
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AGRAVO REG I MEN TAL NO MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVO REG I MEN TAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.479/DF

Re la tor: Ministro Fran cisco Falcão

Agravante: Transpetro Transportes Rodoviários Ltda.

Advogados: Ângela Cristina Pioli Moura e outros

Agravada: União

EMENTA

Agravo reg i men tal. Mandado de segurança. Transporte de
carga em caminhão-tanque. Resolução Contran n. 116/2000.
Manutenção do indeferimento de liminar.

O pedido de liminar consistente na suspensão de resolução
que proíbe o transporte de carga genérica por caminhão-tanque é de 
ser indeferido por ausência dos pressupostos autorizadores, máxime 
na modalidade inaudita altera pars.

— Agra vo re gi men tal im pro vi do.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os au tos em
que são par tes as acima indicadas, de -
cide a Primeira Seção do Su pe rior Tri -
bu nal de Justiça, por unanimidade,
negar provimento ao agravo reg i men -
tal, na forma do relatório e notas
taquigráficas constantes dos au tos, que 
ficam fazendo parte integrante do
presente julgado. Os Srs. Ministros
Franciulli Netto, Gar cia Vieira, Fran -
cisco Peçanha Mar tins e Eliana
Calmon votaram com o Sr. Ministro
Re la tor. Ausentes, justificadamente, os
Srs. Ministros Laurita Vaz, Paulo Me -

dina, Hélio Mosimann e José Delgado.
Custas, como de lei.

Brasília(DF), 27 de junho de 2001.

(data do julgamento).

Ministro Mil ton Luiz Pereira,

Presidente;

Ministro Fran cisco Falcão,

Re la tor.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Ministro Fran cisco
Falcão: — Cuida-se de agravo reg i -
men tal interposto con tra a decisão
inserta à fl. 34, a qual indeferiu o
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pedido de liminar que objetivava a
suspensão da Resolução Contran n.
116,  de 5 de maio de 2000,
revogadora da Resolução n. 506/76,
também daquele Órgão,  que
disciplina o transporte de carga em
caminhão-tanque.

Alega a agravante que a nova
Resolução n. 116/2000 não funda-
mentou a referida revogação, deven-
do continuar vigente o regramento an -
te rior, o qual admite a utilização dos
caminhões-tanques, quando vazios,
para o transporte de carga genérica.

Pondera que a aludida Resolu-
ção n. 116/2000, por não ter motivado
o ato de revogação, estaria violando o 
direito adquirido da impetrante, por-
quanto, por ser o ato revogado vincu-
lado a um conjunto de fatores, deveria 
a resolução que o revoga obedecer
também a um conjunto de elementos
para obstar a regra an te rior.

Assevera a agravante que vem
arcando com sérios prejuízos, por-
quanto teria contado com a permissão
desse tipo de transporte quando inves- 
tiu na compra de 9 (nove) caminhões-
tanques modificados.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Ministro Fran cisco
Falcão (Re la tor):

Mantenho a decisão agravada
pelos seus próprios fundamentos.

Não vislumbro, na espécie, os
pressupostos constantes do art. 7º, II,
da Lei n. 1.533/51, autorizadores da
concessão da pretendida liminar,
máxime na modalidade inaudita altera
pars e, particularmente, no que se
refere ao perigo que possa acarretar o 
ato impugnado ao desenvolvimento
do processo, porquanto não tenho
como ineficaz a segurança acaso ao
fi nal concedida.

Nego provimento ao agravo.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia Primeira 
Seção ao apreciar o processo em
epígrafe, em sessão realizada nesta
data, proferiu a seguinte decisão:

“A Seção, por unanimidade,
negou provimento ao agravo reg i men -
tal, nos termos do voto do Sr. Ministro
Re la tor”.

Os Srs. Mi nis tros Fran ci ul li Net -
to, Gar cia Vi e i ra, Fran cis co Pe ça nha
Mar tins e Eli a na Cal mon vo ta ram com
o Sr. Mi nis tro Re la tor.

Ausentes, justificadamente, os
Srs. Ministros Laurita Vaz, Paulo Me -
dina, Hélio Mosimann e José Delgado.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 27 de junho de 2001.

Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha,

Secretária.
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 11.220/BA

Re la tor: O Sr. Ministro Fernando Gonçalves

Recorrentes: Fernando Tourinho de Lemos Brito e outros

Advogados: Paulo Spinola e outros

T. Origem: Tri bu nal de Justiça do Estado da Bahia

Impetrado: Desembargador Presidente do Tri bu nal de Justiça do Estado

da Bahia

Recorrido: Estado da Bahia

Procuradores: Manuella da Silva Nono e outros

EMENTA

Administrativo e constitucional. Serventuários aposentados
da Justiça do Estado da Bahia. Gratificação es pe cial de incentivo.
Lei n. 6.955/96, art. 4º, § 1º. Eficácia suspensa. ADIn n. 1.530-3.
Liminar concedida.

1. Não há falar em direito líquido e certo a incorporação de
gratificação es pe cial de incentivo, diante da eficácia suspensa da
norma avocada, em razão da liminar concedida pelo STF na ADIn n.
1530-3.

2. É pacífico o entendimento de que não cabe dilação
probatória em sede de mandado de segurança.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes au tos, acordam os Ministros da
Sexta Turma do Su pe rior Tri bu nal de
Justiça, na conformidade dos votos e
das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, negar provimento ao
recurso. Os Ministros Ham il ton

Carvalhido, Paulo Gallotti, Fontes de
Alencar e Vicente Leal votaram com o
Ministro Re la tor.

Brasília, 28 de agosto de 2001.

(data de julgamento)

Ministro Fernando Gonçalves,

Presidente e Re la tor.
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RELATÓRIO

Exmo. Sr. Ministro Fernando
Gonçalves:

Fernando Tourinho de Lemos
Brito e outros fizeram impetrar man-
dado de segurança con tra ato do
Presidente do Tri bu nal de Justiça do
Estado da Bahia, consubstanciado no
indeferimento de seu pedido adminis-
trativo de incorporação aos seus
proventos de aposentadoria, de
acréscimo concernente à gratificação
es pe cial de incentivo, cuja vantagem
vem sendo concedida, regularmente,
aos serventuários da ativa.

Sus ten tam os im pe tran tes, ser -
ven tuá ri os ina ti vos, que ao se apo sen -
ta rem foi in cor po ra da, co mo par ce la au -
tô no ma, de va ri a ção di ver sa de ou tras
par ce las dos mes mos pro ven tos, a gra -
ti fi ca ção es pe ci al de in cen ti vo.

Entendem ferido o § 4º do art. 40 
da Constituição Fed eral, bem como o
art. 42, § 2º, da Constituição Estadual,
porquanto, “a Lei Estadual n. 6.955, de
4 de junho de 1996, modificou tal
gratificação es pe cial de incentivo
acrescendo substancialmente o mon-
tante para distribuição aos serven-
tuários por esta gratificação, determi-
nando a aplicação de 30% da arreca-
dação men sal das custas para
pagamento da mesma, além de criar
gratificação de eficiência, o que
obrigava prever, fatalmente, acréscimo
substancial nos proventos dos
requerentes, nos exatos termos dos
dispositivos constitucionais acima
citados...” (sic) (fls. 3 e 4).

Afir mam que, “com sur pre sa,
re gu la men ta da a ma té ria pe la Re so-
lu ção n. 4/96, do egré gio Tri bu nal Ple -
no, os pro ven tos dos re que ren tes
con ti nu a ram pa gos no mes mo mon-

tan te, sem qual quer au men to, obri ga-
tó rio pe lo dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, o
que se tra duz nos con tra che ques re -
ce bi dos” (sic) (fl. 4).

Ao fi nal, requerem a concessão 
da segurança, pois “comprovada
claramente a inconstitucionalidade da
discriminação no tratamento en tre
ativos e inativos...” (fl. 6).

Prestadas as informações (fls.
111 e 127), o Tri bu nal de origem
denega a ordem, entendendo o desca-
bimento do man da mus pela impossi-
bilidade de dilação probatória nessa
sede, cujo acórdão está assim emen-
tado:

“Serventuários da Justiça. Ina-
tivos. Impetração do mandado de
segurança para possibilitar a incor-
poração da gratificação de incentivo
aos seus proventos. Art. 4º, § 1º, da Lei 
Estadual n. 6.955/96. Ação direta de
inconstitucionalidade. Suspensão
liminar da eficácia da norma le gal pelo
STF. Inexistência de violação a direito
líquido e certo. Denega-se a segu-
rança.

“Comprovada denegação de
idêntico mandado de segurança impe-
trado por um dos requerentes, extin-
gue-se, em relação a ele, o processo
por perda de objeto e com fulcro no art. 
267, VI, combinado com o § 3º do
citado dispositivo processual” (fl. 142).

No presente recurso ordinário,
os recorrentes reforçam os argumen-
tos expostos na exordial, buscando a
reforma do julgado a quo.

Formulam, ao fi nal, o seguinte
pedido:

“Ante o ex pos to e ma is o já
cons tan te nos au tos es pe ram e re que -
rem os re cor ren tes se ja da do pro vi -

566 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



men to ao re cur so pa ra o fim de de fe rir
o man da do de se gu ran ça im pe tra do
no sen ti do de cas san do o des pa cho
im pug na do re co nhe cer aos im pe tran -
tes o di re i to lí qui do e cer to de vin cu lar
se us pro ven tos aos ati vos no que diz
res pe i to às gra ti fi ca ções de in cen ti vo
e de efi ciên cia, a pri me i ra au men ta da
subs tan ci al men te e a se gun da cri a da
pe la mes ma lei es ta du al, uma vez pro -
vo ca ram um de se qui lí brio en tre a re mu -
ne ra ção dos ati vos e dos ina ti vos, vi o -
lan do o § 4º do art. 40 da CF” (fls.
158/159).

Con tra-arrazoado o recurso
(fls. 164/167), ascenderam os au tos a
esta Cor te,  mani festando-se o
Ministério Público Fed eral, através do
Subprocurador-Geral, Dr. Antônio
Augusto César, pelo seu conhe-
cimento e desprovimento, em parecer
que guarda a seguinte ementa:

“Gratificação es pe cial de incen- 
tivo. Lei n. 6.955/96. Servidores
inativos. Equiparação en tre venci-
mentos e proventos. Liminar conce-
dida em ADIn suspendendo a eficácia
da Lei.

“— Diante da decisão liminar
da ADIn n. 1.530-3, que suspendeu a
aplicabilidade do art. 4º, § 1º, da Lei n. 
6.955/96, que concedia a gratificação
es pe cial de incentivo, carecem os
impetrantes de direito líquido e certo,
como também a pretensão não se
reveste do fumus boni iuris.

“— Parecer opinando pelo
desprovimento do recurso” (fl. 183).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Ministro Fernando
Gonçalves (Re la tor):

O cerne da controvérsia gira em
torno do recebimento pelos recorrentes, 
serventuários aposentados da Justiça
do Estado da Bahia, da gratificação es -
pe cial de incentivo, com o percentual de 
que trata a Lei Estadual n. 6.955/96,
que alegam estar sendo paga aos da
ativa e não a eles, em descumprimento
ao art. 40, § 4º, da CF/88.

Determina o art. 40, § 4º, da
Constituição Fed eral. Verbis:

“Os proventos da aposen-
tadoria serão revistos nas mesmas
proporções e na mesma data sempre
que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo tam-
bém estendidos aos inativos quais-
quer benefícios ou vantagens poste-
riores concedidos aos servidores em
atividade, in clu sive quando de cor-
rentes da transformação ou reclassi-
ficação de car gos ou função em que
se deu a aposentadoria, na forma da
lei”.

A Lei  n .  6 .955/96,  cr iada
visando ao estímulo do servidor ativo
com uma melhor recompensa em
razão de sua maior produtividade, em
ambos os termos, quantitativos e
qualitativos, estabelece no § 1º do art.
4º que o to tal das custas efetivamente
arrecadadas mensalmente pelo Poder 
Judiciário, este destinaria 30% (trinta
por cento) a título de gratificação es -
pe cial de incentivo, para distribuição
en tre os serventuários da justiça,
cujos critérios, consoante previsto no
§ 2º do citado artigo, seriam fixados
em Resolução pelo Tri  bu nal de
Justiça.

A Resolução n. 04/96, por sua
vez, definindo critérios para a dis-
tr ibuição dessa gratif icação aos
serventuários em atividade, cujos
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valores seriam percentuais resultantes 
das atualizadas arrecadações de
custas cartorárias, estabelece que
para a incorporação dessa gratificação 
é necessário o interstício tem po ral de 3 
(três) anos contínuos ou 6 (seis)
interpolados. Ainda, aqueles que a têm 
incorporada, o cálculo foi feito pela
média obtida dos 10 (dez) maiores
percentuais recebidos nos últimos 12
meses, anteriores à sua inativação.

Contudo, o recurso não merece 
provimento por dois motivos.

Primeiro, porque a eficácia do
mencionado artigo da Lei n. 6.955/96
encontra-se suspensa, por liminar, até 
decisão fi nal da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.530-3, ma-
neada pelo Conselho Fed eral da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Assim, impossível o reconheci-
mento de direito a dispositivo le gal
que tem sua eficácia suspensa por
força de decisão do STF.

Segundo porque não carreiam
os autores qualquer  prova do
pagamento da referida gratificação
aos serventuários da ativa.

Ora, para a demonstração do
direito líquido e certo em sede de
mandado de segurança é necessário
que o impetrante junte os documentos 
necessários à prova do direito alega-
do.

Irreparável, portanto, o voto
condutor do acórdão impugnado que
está fundamentado nos seguintes
termos:

“Nas inolvidáveis lições do
saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, 
in verbis:

‘Di re i to lí qui do e cer to é o que se
apre sen ta ma ni fes to na sua exis tên cia,
de li mi ta do na sua ex ten são e ap to a
ser exer ci do no mo men to da im pe tra -
ção. Por ou tras pa la vras, o di re i to in vo -
ca do, pa ra ser am pa rá vel por man da -
do de se gu ran ça, há de vir ex pres so
em nor ma le gal e tra zer em si to dos os
re qui si tos e con di ções de sua apli ca -
ção ao im pe tran te: se sua existên cia
for du vi do sa; se sua ex ten são ain da
não es ti ver de li mi ta da; se seu exer cí -
cio de pen der de si tu a ções e fa tos ain -
da in de ter mi na dos não ren de en se jo à
se gu ran ça, em bo ra pos sa ser de fen di -
do por ou tros me i os ju di ci a is’ (apud
Man da do de Se gu ran ça, Ação Po pu -
lar, Ação Ci vil Pú bli ca, Man da do de
Injun ção. Ha be as Da ta, Ma lhe i ros Edi -
to res, 14ª edi ção, 1992, págs. 23/24). 

“Por outro lado, na mesma linha 
de raciocínio, in verbis: 

‘Direito líquido é o que se apre-
senta devidamente individuado e ca-
racterizado, para que não haja dúvida
alguma quanto aos exatos limites do
que se pede’ (apud Arnoldo Wald, Do
Mandado de Segurança na Prática
Judiciária, 3ª edição, Editora Forense,
1968, pág. 119).

“Com efe i to, co mo se sa be, pe lo
fa to da ine xis tên cia de di la ção pro ba tó -
ria em se de de man da do de se gu ran ça
é que se im põe ao im pe tran te o ônus
com pro va ção de pla no do pre ten so di -
re i to ques ti o na do, ou se ja, a exi gên cia
de sua li qui dez e cer te za de ve rá ser
de mons tra da de for ma in du vi do sa e in -
con tro ver sa no mo men to da pro po si tu -
ra da ação man da men tal, sob pe na de
as sim não pro ce den do vir-se a con fi -
gu rar mo ti vo re le van te pa ra o des ca bi -
men to da im pe tra ção.
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“A jurisprudência pátria, aliás,
em fiel observância ao entendimento
ora esposado, vem consignando seu
ponto de vista em derredor da maté-
ria:

‘Di re i to lí qui do e cer to é o que re -
sul ta de fa to cer to, e fa to cer to é aque le
ca paz de ser com pro va do de pla no
(RSTJ 41/427, 271/140), por do cu men -
to ine quí vo co (RTJ 83/130, 83/855,
RSTJ 27/169) e in de pen- den te men te
de exa me téc ni co (RTFR 160/329), é
ne ces sá rio que o pe di do se ja apo i a do
‘em fa tos in con tro ver sos, e não em fa -
tos com ple xos que re cla mem pro du ção
e o co te jo de pro vas’ (RTJ 124/948;
nes se sen ti do: STJ, RT 676/187). Não
se ad mi te a com pro va ção a pos te ri o ri
do ale ga do na ini ci al (RJTJESP
112/225); ‘com a ini ci al de ve o im pe -
tran te fa zer pro va in dis cu tí vel com ple ta
e trans pa ren te de seu di re i to lí qui do e
cer to. Não é pos sí vel tra ba lhar à ba se
de pre sunções’ (STJ — 2ª Tur ma, RMS 
n. 929/SE, rel. Mi nis tro Jo sé de Je sus
Fi lho, j. 20/5/91, pág. 8.623, 2ª col.,
em.)’.

“No mesmo sentido:

‘Descabe mandado de seguran- 
ça para postulação baseada em fato a
demandar dilação probatória’ (RSTJ
55/325).

“Destarte ante o exposto vê-se,
portanto, que aos impetrantes carece
direito líquido e certo a ser resguardado 
pela estreita via do remédio heróico"
(fls. 145/147).

A propósito, vale transcrever o
ilustre parecer min is te rial quando
acentua, verbis:

“Em outro aspecto os recor-
rentes alegam que embora suspensa a
aplicabilidade do art. 4º, § 1º, da Lei n.
6.955/96, os funcionários da ativa

continuam recebendo o mesmo valor,
pois ‘O Presidente do Tri bu nal, pelo
decreto judiciário n. 20 de junho de
1997 (...) ficou com a faculdade de
arbitrar o limite men sal da gratificação,
tendo conservado o quan tum advindo
do dispositivo suspenso, exclusi-
vamente em fa vor dos ativos, violando,
sem sombra de dúvida, o preceito
constitucional, e, contornando, também
a suspensão do artigo da Lei Estadual,
pois os funcionários em atividade (...)
passaram a percebê-lo nos seus con -
tracheques (...) também sob o nome de
gratificação de eficiência...’ (fl. 157).

“Contudo, os impetrantes não
trazem nenhuma prova do alegado,
sequer colacionaram a Lei Estadual
sub examen para que se possa aferir
os requisitos para percebimento da
gratificação por eficiência e o assunto
nem mesmo foi ventilado pelas deci-
sões anteriores.

“Desse modo, afiguram-se au-
sentes os requisitos necessários para
concessão da segurança pleiteada. O
direito dos impetrantes não é líquido  e 
certo diante da inviabilidade de seu
reconhecimento e exercício imediato,
como também a pretensão não está
amparada pelo fumus boni juris” (fls.
186/187).

É pacífico o entendimento de
que o mandado de segurança não
comporta dilação probatória, devendo
a prova ser pré-constituída.

Em seu Man ual do Mandado de 
Segurança, o Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, com propriedade e
calcado na jurisprudência pretoriana,
expõe, invocando a lição de Carlos
Maximiliano, para quem direito líquido
e certo é “aquele con tra qual se não
podem opor motivos ponderáveis e,
sim, meras e vagas alegações cuja
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improcedência o magistrado logra
reconhecer imediatamente sem
necessidade de exame demorado,
pesquisas d i f íce is ;  por  out ras
palavras, é o que nenhum jurista de
mediana cultura contestaria de boa-fé
e desinteressadamente (...)” (Renovar 
— 2ª edição — pág. 67).

Nesse sentido:

“Processual civil. Mandado de
segurança. Indeferimento da inicial.
Servidora pública estadual. Remoção. 
Direito líquido e certo. Ausência de
comprovação.

“— O man da do de se gu ran ça,
ação de na tu re za cons ti tu ci o nal des ti-
na do à pro te ção de di re i to lí qui do e
cer to con tra ato ile gal ou abu si vo de
po der ema na do  de au to ri da de pú bli ca, 
exi ge a cons ta ta ção do di re i to ale ga do
de pla no, não com por tan do di la ção
pro ba tó ria.

“— A pre ten são de ser vi do ra
pú bli ca es ta du al in te gran te do qua dro
de Tri bu ta ção, Fis ca li za ção e Arre ca-
da ção de ob ter a re mo ção pa ra a lo ca -
li da de on de re si de seu côn ju ge, sem a
de mons tra ção da con di ção de ser vi dor 
pú bli co lo ta do na Se cre ta ria de Admi -
nis tra ção Fa zen dá ria que lhe ga ran te o 
de fe ri men to do be ne fí cio, não tem ca -
bi men to na via es tre i ta do man da mus.

“— Re cur so or di ná rio des pro-
vi do” (RMS n. 8.241/MG, rel. Min. Vi -
cen te Le al, DJ de 16/11/99).

“Mandado de segurança. Anis-
tia. Alegada demissão por motivos
políticos. Ausência de prova. Art. 8º
do ADCT da CF/88.

“— Carece de ação manda-
men tal o servidor que, nessa sede,
não logra provar, de forma pré-
constituída, sem dilação probatória, a
motivação política do ato demissório”
(MS n. 6.313/DF, rel. Min. Edson
Vidigal, DJ de 6/12/99).

Ante o exposto, nego provimen- 
to ao recurso.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia Sexta
Turma ao apreciar o processo em
epígrafe, em sessão realizada nesta
data, proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade,
negou provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Re la -
tor“.

Os Srs. Ministros Ham il ton
Carvalhido, Paulo Gallotti, Fontes de
Alencar e Vicente Leal votaram com o
Sr. Ministro Re la tor.

O referido é verdade.

Dou fé.

Brasília, 28 de agosto de 2001.

Eliseu Augusto Nunes de Santana,

Secretário.
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PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 01.019824-0, DE VIDEIRA

Re que ren te: Mu ni cí pio de Vi de i ra

Advo ga dos: Drs. Do min gos Au gus to Gaio, Wil son Anto nio Pa e se Se gun -

do e Luiz Anto nio Lo ca tel li

Inte res sa da: Glo bal Te le com S.A.

Advo ga dos: Drs. Fa bio Ma li na Los so e Ro que Jú ni or de Ho lan da Melo

Ação na ori gem: Man da do de Se gu ran ça n. 079.01.003224-8 (1ª Vara)

O município de Videira, com
fundamento no art. 4º da Lei n.
4.348/64, requer a suspensão da
liminar deferida pelo Dr. Juiz da
comarca do mesmo nome, que
autorizou a conclusão das obras e a
instalação de uma torre para instalação
de estação rádio-base da empresa
impetrante, independentemente de
alvará da Prefeitura, desde que
observadas as normas editadas pela
Anatel.

Ale ga que a de ci são ca u sa le -
são gra ve à or dem pú bli ca, po is o im -
pe de de exer cer o po der de or de nar a
ocu pa ção do so lo ur ba no, de pre do mi -
nan te in te res se lo cal, con for me lhe
au to ri zam os in ci sos I e VII do art. 30
da CF, afron tan do, por tan to, a au to no -
mia ad mi nis tra ti va do Mu ni cí pio. Invo -
ca li ções de Ale xan dre de Mo ra es e
Hely Lo pes Me i rel les em prol da sua
te se.

Diz que a au to ri za ção con ce di -
da pe la Ana tel à con ces si o ná ria do
ser vi ço pú bli co fe de ral es tá re la ci o -

nada com os ser vi ços de te le co mu ni -
ca ções, não se con fun din do com a
exi gi da pe lo Mu ni cí pio às que ne le
têm in ten ção de cons tru ir, tan to que o
pró prio De cre to n. 2.056/96, que re gu -
la o ser vi ço mó vel ce lu lar, dis põe, em
seu art. 28, pa rá gra fo úni co, que “A
ins ta la ção do sis te ma, com as cor res -
pon den tes edi fi ca ções, tor res e an te -
nas, bem co mo a ins ta la ção de li nhas
fí si cas em lo gra dou ros pú bli cos, fi ca rá 
con di ci o na da ao cum pri men to pe la
con ces si o ná ria das pos tu ras mu ni ci -
pa is e ou tras exi gên ci as le ga is per ti -
nen tes a ca da lo cal”.

Argu men ta que o Pla no Di re tor
do Mu ni cí pio (Lei n. 58/81) dis põe que 
o lo cal on de se de se ja cons tru ir a tor re 
es tá in se ri do na zo na mis ta, so men te
po den do ser cons tru í das as edi fi ca -
ções pre vis tas no ane xo I, no qual não 
se en qua dra a ins ta la ção de an te na
de te le fo nia ce lu lar, a par de con tra ri ar 
o art. 1º da Lei n. 28/93, que li mi ta as
cons tru ções à al tu ra má xi ma de 10
pa vi men tos, o que, com ba se no Có di -
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go de Edi fi ca ções (Lei n. 10/98), equi -
va le a 35 me tros de al tu ra, sen do que
a tor re de trans mis são atin gi rá 63 me -
tros.

Afir ma, ain da, que, não obs tan -
te de no mi na do “al va rá de li cen ça”, a
au to ri za ção pa ra a cons tru ção da tor -
re foi con ce di da a tí tu lo pre cá rio, pas -
sí vel, por tan to, de sus pen são ou cas -
sa ção uni la te ral pe la ad mi nis tra ção,
con for me os cri té ri os de opor tu ni da de
e con ve niên cia, sem di re i to a in de ni -
za ção.

Por fim, que o iní cio das obras
ca u sou gran de co mo ção nos mo ra do -
res do ba ir ro, que en de re ça ram aba i -
xo-as si na do con tra o al va rá, o que le -
vou o Che fe do Exe cu ti vo Mu ni ci pal a
sus pen dê-lo, aten den do ao in te res se
so ci al.

É o re la tó rio.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no art.
21, in ci so XI, dis põe ser da com pe tên -
cia da União “ex plo rar, di re ta men te ou 
me di an te au to ri za ção, con ces são ou
per mis são, os ser vi ços de te le co mu ni -
ca ções, nos ter mos da lei, que dis po rá 
so bre a or ga ni za ção dos ser vi ços, a
cri a ção de um ór gão re gu la dor e ou -
tros as pec tos ins ti tu ci o na is”.

Pe la Lei Fe de ral n. 9.472, de
16/7/1997 (Lei Ge ral das Te le co mu ni -
ca ções), foi cri a da a Ana tel — Agên -
cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(art. 8º), res pon sá vel pe la or ga ni za -
ção e ex plo ra ção dos ser vi ços de te le -
co mu ni ca ções.

Me di an te li ci ta ção, foi con ce di -
do por con tra to à Glo bal Te le com S.A. 
o di re i to de ex plo ra ção dos ser vi ços
de te le co mu ni ca ções no Esta do.

Nas atri bu i ções da agên cia re -
gu la do ra in clu iu-se o “dis ci pli na men to
e a fis ca li za ção da exe cu ção, co mer ci -
a li za ção e uso dos ser vi ços e da im -
plan ta ção e fun ci o na men to das re des
de co mu ni ca ções, bem co mo da uti li -
za ção dos re cur sos de ór bi ta e es pec -
tro de ra di o fre qüên ci as” (pa rá gra fo
úni co do art. 1º da Lei n. 9.472/97), o
que não afas ta, à evi dên cia, a com pe -
tên cia do Mu ni cí pio pa ra “pro mo ver,
no que cou ber, ade qua do or de na men -
to ter ri to ri al, me di an te pla ne ja men to e
con tro le do uso, do par ce la men to e da 
ocu pa ção do so lo ur ba no” (CF, art. 30, 
VIII), ou pa ra aten der qual quer ou tro
in te res se pre do mi nan te men te lo cal
(CF, art. 30, I), a exem plo da po lí cia
sa ni tá ria, que se pre o cu pa com a pro -
te ção da sa ú de pú bli ca, ma ni fes tan -
do-se por me io da ex pe di ção de al va -
rás, li cen ças e au to ri za ções.

A li ção de Dió ge nes Gas pa ri ni
é ex pres si va:

“Aten te-se, ain da, que mu i tas
ma té ri as de com pe tên cia da União, no 
que con cer ne à sua dis ci pli na e ao
exer cí cio do po der de po lí cia, são em
al gum as pec to, no que se re fe re à le -
gis la ção e à ati vi da de de po lí cia, de
com pe tên cia, por exem plo, mu ni ci pal.
É o que ocor re com a ati vi da de ban cá -
ria. Esta é re gu la da e fis ca li za da pe la
União ou por quem lhe faz as ve zes;
mas no que se re fe re à lo ca li za ção do
es ta be le ci men to ban cá rio, o po der pa -
ra le gis lar e fis ca li zar é do Mu ni cí pio.
Ne nhum ban co po de ser ins ta la do em
de sa cor do com a lei de zo ne a men to.
De sor te que a com pe tên cia le gis la ti -
va da União so bre de ter mi na da ma té -
ria não ali ja a do Mu ni cí pio, que po de
re gu lar e fis ca li zar o cum pri men to de
su as nor mas no que res pe i ta a cer tos
as pec tos des sa ma té ria” (Di re i to
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Admi nis tra ti vo, Sa ra i va, 6ª edi ção,
2001, pág. 120).

No mes mo sen ti do, de ci são do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:

“Man da do de se gu ran ça. De -
ne ga ção da or dem. Ato de ser vi dor
pú bli co mu ni ci pal. Ati vi da des de mi ne -
ra ção. Inobservância das pos tu ras
mu ni ci pa is.

“Cum pre dis tin guir o exer cí cio
da ati vi da de de la vra mi ne rá ria, au to ri -
za da pe lo Go ver no Fe de ral — o que
não sig ni fi ca a con ces são de po de res
ab so lu tos — e o exer cí cio do po der de 
po lí cia con fe ri do ao Mu ni cí pio, no que
diz res pe i to ao seu pe cu li ar in te res se.

“Agindo a municipalidade den-
tro das suas prerrogativas legais, ao
exigir a obtenção de alvará de licença 
a ser expedido em har mo nia com as
posturas municipais e as normas de
preservação ambiental, o ato não
feriu direito líquido e certo” (REsp n.
38042/SP, rel. Min. Hélio Mosimann,
DJU 3/6/96, pág. 19.233).

O pró prio de cre to que re gu la o
ser vi ço mó vel ce lu lar (n. 2.056/96) re -
co nhe ce a com pe tên cia do Mu ni cí pio,
es ta tu in do, em seu art. 28, pa rá gra fo
úni co, que “A ins ta la ção do sis te ma,
com as cor res pon den tes edi fi ca ções,
tor res e an te nas, bem co mo a ins ta la -
ção de li nhas fí si cas em lo gra dou ros
pú bli cos, fi ca rá con di ci o na da ao cum -
pri men to pe la con ces si o ná ria das
pos tu ras mu ni ci pa is e ou tras exigên-
cias le ga is per ti nen tes a ca da lo cal”.

Des se mo do, ain da que de
com pe tên cia da União os ser vi ços de
te le co mu ni ca ções, a ins ta la ção da
tor re pa ra pres ta ção de ser vi ço mó vel
ce lu lar de ve res pe i tar as nor mas mu -
ni ci pa is so bre uso do so lo ur ba no,
aten den do às di re tri zes do Pla no Di re -

tor do Mu ni cí pio, não po den do, li-
vremente, ser es co lhi do lo cal que se
en ten da ma is apro pri a do, sem le var
em con ta o in te res se pú bli co e so ci al.

Indu vi do sa, po is, a ne ces si da -
de de al va rá pa ra lo ca li za ção e cons -
tru ção da tor re.

Cons ta da pe ti ção ini ci al do
Man da do de Se gu ran ça (fls. 61/62), e
o Mu ni cí pio em fax en ca mi nha do após 
o aju i za men to do pe di do de sus pen -
são o con fir ma (fls. 427/29), que o Mu -
ni cí pio con ce deu al va rá de li cen ça pa -
ra a obra. Consta des se do cu men to:

“...fi ca a Glo bal Te le com S.A.
...au to ri za da, nos ter mos das Le is Mu -
ni ci pa is, a exe cu tar os se guin tes ser -
vi ços: cons tru ção de uma tor re me tá li -
ca com al tu ra de 63,00m, à Rua Pa dre 
Anchi e ta...”.

É ver da de que no ver so do al -
va rá es tão lan ça das es tas ob ser va -
ções:

“Alva rá de li cen ça con ce di do
por tem po in de ter mi na do e em ca rá ter 
pre cá rio, pas sí vel de sus pen são ou
cas sa ção uni la te ral do mu ni cí pio sem -
pre que for in com pa tí vel com a le gis la -
ção su per ve ni en te ou se com pro va do
da nos à sa ú de atra vés de la u do téc ni -
co e não ha ven do a de vi da ade qua ção 
no pra zo con ce di do pa ra es se fim”.

Ini ci a da a cons tru ção, mo ra do -
res do ba ir ro ma ni fes ta ram re cur so
ad mi nis tra ti vo pe din do a anu la ção do
al va rá e o em bar go da obra, ale gan do
que o ba ir ro é pre do mi nan te men te re -
si den ci al; a ocor rên cia de ba ru lho
causado pe los apa re lhos de re fri ge ra -
ção da tor re; o ris co de vi da e de da -
nos ma te ri a is na even tu a li da de de
uma tem pes ta de der ru bar a tor re ou
atra ir ra i os; des va lo ri za ção imo bi liá ria; 
ex po si ção de pessoas à ra di a ção ele -
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tro mag né ti ca 24 ho ras por dia; e exis -
tên cia de ou tros lo ca is não ha bi ta dos,
in clu si ve so bre mor ros, apro pri a dos
pa ra a lo ca li za ção da tor re.

O Prefeito Mu nic i pal, então,
“Diante do clamor dos moradores” e
“considerando que o Alvará foi conce-
dido a título precário e com expressa
previsão de sua possível suspen-
são...”, suspendeu a licença pelo
prazo de 30 (trinta) dias e até ul te rior
decisão definitiva, determinando ao
departamento próprio da Prefeitura
“os estudos necessários para indicar
locais alternativos”.

Na li ção do sa u do so Hely Lo -
pes Me i rel les (Di re i to Mu ni ci pal Bra si -
le i ro, Ma lhe i ros, 7ª ed., pág. 355):

“O al va rá de li cen ça pa ra cons -
tru ir ou lo te ar traz em si a pre sun ção
de de fi ni ti vi da de e por is so não po de
ser su ma ri a men te cas sa do ou anu la -
do pe la Pre fe i tu ra, nem re vo ga do sem 
jus to mo ti vo e in de ni za ção. Há que
dis tin guir, por tan to, es sas três si tu a -
ções pa ra a in va li da ção do al va rá de
li cen ça: a cas sa ção, quan do ocor rer
des cum pri men to in cor ri gí vel do pro je -
to, em par tes es sen ci a is, du ran te sua
exe cu ção; a anu la ção, quan do for ob -
ti do com fra u de ou de so be diên cia à
lei; a re vo ga ção, quan do so bre vi er
mo ti vo de in te res se pú bli co que exi ja
a não re a li za ção da obra li cen ci a da”.

É li ção, ain da, do inol vi dá vel
ad mi nis tra ti vis ta:

“Expe di do o al va rá de li cen ça
pa ra cons tru ir ele traz em si a pre sun -
ção de le gi ti mi da de e de de fi ni ti vi da de 
de sua con ces são, mas em cer tas cir -
cuns tân ci as po de rá ser in va li da do.
Re al men te, com pro va do que sobre-
veio um in te res se pú bli co re le van te
pa ra a não re a li za ção da obra, a Pre -

fe i tu ra po de rá re vo gar o al va rá de li -
cen ça, in de ni zan do in te gral men te os
pre ju í zos oca si o na dos ao pro pri e tá rio; 
com pro va do que a obra es tá sen do
cons tru í da em de sa cor do com o pro je -
to apro va do, a Pre fe i tu ra po de rá cas -
sar o al va rá até que a cons tru ção se ja
re gu la ri za da, na da ten do que in de ni -
zar pe lo em bar go e de mo li ção do que
foi fe i to ir re gu lar men te; com pro va do
que o pro je to foi apro va do ile gal men -
te, con tra as nor mas da cons tru ção a
Pre fe i tu ra po de rá anu lar o al va rá, em -
bar gar o que foi fe i to e pro mo ver a sua 
de mo li ção sem qual quer in de ni za ção
ao pro pri e tá rio. Co mo se vê, são si tu a -
ções di ver sas que au to ri zam a in va li -
da ção do al va rá e a de mo li ção da
obra, mas por fun da men tos di fe ren tes
e com efe i tos ju rí di cos de si gua is, só
ha ven do pa ri da de no de ver de com -
pro var o mo ti vo da re vo ga ção, da cas -
sa ção ou da anu la ção da li cen ça” (Di -
re i to de Cons tru ir, 3ª ed., págs. 179/
80).

Des ca be, po is, a in vo ca ção de
pre ca ri e da de da con ces são do al va rá, 
por que, nos ter mos da ob ser va ção
lan ça da em seu ver so, a cas sa ção só
se rá pos sí vel se in com pa tí vel com le -
gis la ção su per ve ni en te — o que não é 
o ca so, ou da nos à sa ú de por me io de
la u dos téc ni cos, não exi bi do no ca so.

Aten deu o Pre fe i to Mu ni ci pal
ape nas ao cla mor po pu lar, sem em ba -
sa men to téc ni co, con tu do, quan to aos 
ris cos que te ria a obra, in clu si ve à
saúde dos mo ra do res vi zi nhos.

Qu an to a es se as pec to, há nos
au tos pa re cer do Pro fes sor Jo sé To -
maz Se ni se, da Esco la de Enge nha ria
Ma uá, do Insti tu to Ma uá, se gun do o
qual, “No en ten der da OMS (Orga ni -
za ção Mun di al da Sa ú de) e do Ce ne -
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lec (Co mi tê Eu ro peu de Nor ma ti za ção 
Ele tro téc ni ca), as an te nas ins ta la das
em tor res das es ta ções rá dio-ba se de
te le fo nia ce lu lar não apre sen tam ris co 
pa ra a sa ú de da po pu la ção, des de
que não se ja su pe ra do o ní vel de ra-
diação re co men da do”  (fl. 68).

Fi li am-se a es se en ten di men -
to, con for me no ti ci am os au tos, os
pro fes so res da Uni ver si da de Fe de ral
de San ta Ca ta ri na Adro al do Ra i zer,
Hu go Do mín guez e Pa u lo Wol lin ger,
en ge nhe i ros ele tri cis tas (fls. 235/
262) e os pro fis si o na is Ben ja mim S.
M. C. Gal vão e San dra Re gi na de
Pa u la, da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Com pa ti bi li da de Ele tro mag né ti ca —
Abri cem (fl. 163).

Assi na la-se que a tor re acha-se 
lo ca li za da na ZM (Zo na Mis ta, con for -
me o art. 15 da Lei n. 58, de 1981) e
ne la são per mi ti dos, den tre ou tros
usos, con for me ane xo I da Lei, to dos
os per mi ti dos na ZC2, den tre eles
pos tos de ga so li na, e os per mi ti dos na 
ZC1, emis so ras de rá dio e TV, que
não dis pen sam an te nas de ele va do
por te.

Não se ale gue com as pro i bi -
ções de “usos no ci vos e pe ri go sos” de 
que tra ta a ZC2 por que, con for me já
re fe ri do, os pro fes so res da UFSC e os 
téc ni cos da Abri cem afas tam a ocor -
rên cia de ris cos à sa ú de.

O li mi te de 10 pa vi men tos de
que tra ta o art. 1º da Lei n. 28, de
12/4/93, diz res pe i to a edi fi ca ções que 
ge ram som bre a men to e ma i or de man -
da de ser vi ços de in fra-es tru tu ra, o
que não é o ca so de tor re co mo a de

que se tra ta, cu ja al tu ra re cla ma, sim,
o in te res se das au to ri da des de ae ro -
náu ti ca, no ca so aten di do.

De re gis trar-se que, con so an te
os ar ti gos 64 e 65 da Re so lu ção n.
259/01, a Ana tel ob ser va os li mi tes
má xi mos per mi ti dos pe la Orga ni za ção 
Mun di al da Sa ú de, e pre vê a fis ca li za -
ção do uso de ra di o fre qüên ci as, de
for ma “di re ta, por me io de ins pe ção de 
téc ni cos da agên cia nas ins ta la ções
das es ta ções”, quan do “de ve rão ser
ob ser va dos os li mi tes, re fe ren tes à ex -
po si ção dos tra ba lha do res e da po pu -
la ção em ge ral a cam pos ele tro mag -
né t i  cos,  es ta  be le  c i  dos em
re gu la men ta ção es pe cí fi ca da re gu la -
ri da de ade qua dos à sua na tu re za, em
qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal”,
e “in di re ta, por me io de sis te mas de
mo ni to ri za ção e ges tão à dis tân cia”.

Ante o ex pos to, em bo ra dis cor -
dan do, com a de vi da vê nia, do en ten -
di men to do Dr. Ju iz de pri me i ro grau,
quan to à com pe tên cia de po lí cia ad mi -
nis tra ti va que o Mu ni cí pio exer ce no
ca so, a meu ver com in te i ro am pa ro
na Cons ti tu i ção Fe de ral, te nho que a
li cen ça foi ex pe di da con for me o edi tal, 
“nos ter mos das Le is Mu ni ci pa is”, não
po de ria ser sus pen sa pe las ra zões in -
vo ca das, pe lo que in de fi ro o pe di do de 
sus pen são da li mi nar.

Inti me-se.

Pu bli que-se.

Florianópolis, 16 de outubro de 2001.

Des. João José Schaefer

1º Vi ce-Pre si den te
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RECURSO ESPECIAL CRIME

RECURSO ESPECIAL CRIME N. 00.018114-5/0001.00, DE CHAPECÓ

Recorrente: Cooperativa Re gional Alfa Ltda.

Advogado: Dr. Ricardo Adolfo Felk

Recorrido: Aderbal Mendes de Oliveira

Advogado: Dr. Luiz Antônio Palaoro

Recorrido: Ministério Público

Procurador: Dr. Paulo Roberto Speck

Cooperativa Re gional Alfa Ltda., 
com fundamento no art. 102, inciso III, 
alíneas a e c, da Constituição Fed eral, 
interpôs recurso es pe cial da decisão
unânime da colenda 1ª Câmara Crim i -
nal, que negou provimento ao seu
recurso de apelação, confirmando a
condenação por infração ao art. 171,
ca put, c/c art. 71, ambos do Código
Pe nal.

Alegou, para tanto, que o
acórdão recorrido contrariou o art. 69,
ca put, do CP, bem como divergiu do
entendimento adotado por outros
tribunais, conforme as decisões para-
digmas colacionadas (RExt n. 41199,
rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 7/3/60;
TAMG/Ap. n. 14933-3/00, rel. Juiz
El isson Guimarães, DJ 3/3/88;
TAPR/Ap. Crim. n. 43782-1, rel. Juiz
Sérgio Mattioli, DJ 8/11/91).

De vi da men te in ti ma do, o re cor -
ri do Ader bal Men des de Oli ve i ra de i -
xou trans cor rer in al bis o pra zo pa ra
apre sen tar con tra-ra zões ao re cur so
es pe ci al (cer ti dões de fls. 2.926 e
2.927).

A dou ta Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça ano tou, de pla no, que o fun da -
men to do re cur so no art. 102 da CF
não cons ti tu i ria óbi ce a seu co nhe ci -
men to, po is fla gran te o equí vo co, res -
tou cla ra a in sur gên cia de cor ren te de
su pos ta con tra ri e da de à lei fe de ral e
di ver gên cia ju ris pru den ci al.

No mé ri to, opi nou pe la inad mis -
são do re cur so, “ha ja vis ta a ine xis tên -
cia da ale ga da afron ta ao art. 69 do
CP, bem co mo a fal ta de com pro va -
ção da di ver gên cia ju ris pru den ci al,
pos to que, além de não se rem ob ser -
va dos os re qui si tos do art. 255 do
RISTJ, o po si ci o na men to ado ta do
nes se Tri bu nal per fi lha o en ten di men -
to pre va len te no STJ”.

É o re la tó rio.

Ini ci al men te, a ca pi tu la ção
equi vo ca da no in trói to re cur sal não
se ria óbi ce pa ra o co nhe ci men to da in -
sur gên cia, eis que per cep tí vel, nas
pá gi nas se guin tes, seu nor te di ri gi do
ao art. 105, inc. III, alí ne as a e c, da
CF.
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No que res pe i ta à di ta con tra ri e -

da de ao art. 69 do CP, tal não se vis -

lum bra. Tem-se na es pé cie o con fli to

apa ren te de nor mas, so lu ci o na do pe lo 

prin cí pio da con sun ção, on de o cri me

ma is gra ve ab sor ve o me nos gra ve

(ma jor ab sor vet mi no rem), tra tan -

do-se de ma té ria su mu la da pe lo Su -

pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no ver be te

da Sú mu la 17.

O dis sí dio tam bém não dá ao

es pe ci al con di ções de as cen der à Su -

pe ri or Cor te de Jus ti ça, por quan to sa -

ber se o fal so foi pra ti ca do uni ca men -

te pa ra pos si bi li tar o es te li o na to

im pli ca ria em re e xa me de pro vas,

inad mi ti do na via ele i ta pe lo enun ci a -

do da Sú mu la 7 do STJ.

Nes se sen ti do: “a Sú mu la 17,
STJ re co nhe ce ape nas a in ci dên cia
do es te li o na to quan do o fal so, es go ta -
da a exe cu ção da que le, per de sua po -
ten ci a li da de ofen si va. Di fe ren te se rá
de fi nir con cur so for mal, e não con cur -
so ma te ri al. Aqui, im põe-se aná li se de 
fa tos pro ba tó ri os. Obstá cu lo da Sú -
mu la 7, STJ” (REsp n. 34635/SP, rel.
Min. Lu iz Vi cen te Cer nic chi a ro, DJU
20/11/95).

Ante o ex pos to, inad mi to o re -
cur so.

Inti mem-se.

Florianópolis, 10 de dezembro de 2001.

Des. Alber to Cos ta,

2º Vi ce-Pre si den te.
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SENTENÇAS

JUÍZO DE DIREITO DE CRICIÚMA

Primeira Vara Crim i nal

Autos n. 30/95

Autora: A Justiça Pública

Réus: Lenocir Gomes Pereira e Claudemir Elias

Furto qualificado pelo arrombamento e concurso de agentes
(art. 155, §§ 1º e 4º, do CP). Recurso que objetiva absolvição ante
ausência de provas da autoria. Impossibilidade. Objetos
apreendidos em poder dos réus. Recurso desprovido. “Quem
emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é 
considerado responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que 
também as outras forças concorrentes entraram no âmbito de sua
consciência e vontade (RJDTACrim 27/260)” ( in Apelação Crim i -
nal n. 97.014599-3, de Criciúma, rel. Des. Álvaro Wandelli).

Vistos, etc...
I.

1ª — O representante do Minis- 
tério Público em exercício neste Juízo
(1ª Vara) ofereceu denúncia con tra
Valmor Dal Farra, Lenocir Gomes
Pereira e Claudemir Elias, brasileiros,
residentes e domiciliados nesta cida-
de e comarca de Criciúma (SC),
dando-os como incursos nas sanções
do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do
Código Pe nal, em razão dos seguin-
tes fatos, in verbis:

“Infere-se das indagações poli-
ciais inclusas que, no dia 29 de março
de 1994, por volta das 21h30min, os
denunciados Valmor Dal Farra,
Claudemir Elias e Lenocir Gomes Pe-

reira, com comunhão de vontades e
esforços, adentraram na Loja Dal
Farra, sita na Rua João Pessoa, 110,
Centro, nesta Cidade e Comarca, de
onde subtraíram, para si, um revólver
cal i bre 38, um revólver cal i bre 32, um
relógio de pulso, duas facas para
churrasco, duas calculadoras, diver-
sas roupas e a quant ia  de U$
3.000,00. Os denunciados ainda
arrombaram o cofre da loja, conforme
exame pericial de fls. 41/42, de onde
subtraíram oito cheques de terceiros,
já preenchidos, conforme descreve o
BO, de fl. 3 verso. Parte da res furtiva
foi apreendida em poder dos últimos
denunciados, conforme termo de
apreensão de fls. 6/7 e parte encon -
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tra-se em poder do primeiro denuncia- 
do que está foragido”.

2 — A preambular acusatória foi 
recebida na data de 21 de fevereiro de
1995, acompanhada do respectivo
caderno indiciário. Citados, os acusa-
dos Claudemir Elias e Lenocir Gomes
Pereira compareceram a Juízo,
ocasião em que foram interrogados.
Em seguida, por intermédio de
Defensor constituído, foi apresentada
defesa preliminar, acompanhada de rol 
de testemunhas. Na fase instrutória do
feito ocorreu a inquirição das teste-
munhas apresentadas pelo Ministério
Público, tendo havido desistência da
inquirição das demais testemunhas.
No prazo do artigo 499 do Código de
Processo Pe nal, foram certificados os
antecedentes. E, no do artigo 500, do
mesmo di ploma le gal, as par tes
ofereceram suas razões finais. O Mi-
nistério Público propugnou pelo acolhi- 
mento da exordial acusatória, em
razão do conjunto de provas carreado
aos au tos. A douta Defesa, a seu
turno, clamou pela absolvição, em face 
da ausência de provas suficientes a
fundamentar a pretensão da Justiça
Pública.

É o breve relatório.

Conclusos.

II.

3 — Trata-se de persecução
crim i nal incondicionada, instaurada
mediante denúncia do Ministério Pú-
blico, visando a apurar a responsa-
bilidade de Claudemir Elias e Lenocir
Gomes Pereira, pela prática do delito
de furto qualificado, ocorrido nesta
cidade e comarca de Criciúma(SC).

As cautelas próprias do proces- 
so pe nal têm por finalidade só impor
responsabilidade — obrigação de

suportar os efeitos jurídicos da prática
da infração pe nal — a quem tenha
real izado a conduta — típica e
antijurídica.

Segundo a redação do artigo
155, ca put, do Código Pe nal, a figura
típica e antijurídica do furto consiste
em: subtrair, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel. Na espécie,
qualificado pelo rompimento de obstá- 
culo à subtração e concurso de
agente (§ 4º, incisos I e IV). 

4 – Passo à análise dos fatos e
das provas produzidas nestes au tos.
Assiste razão ao digno representante
do Ministério Público quando, em
suas alegações finais, propugna pelo
acolhimento da exordial acusatória.

No tocante à responsabilidade
crim i nal dos acusados relativamente
ao delito narrado na denúncia, esta
restou demonstrada, não obstante os
argumentos da douta Defesa, por
ocasião de suas razões finais.

Em po der dos acu sa dos Clau-
de mir Eli as e Le no cir Go mes Pe re i ra
fo ram en con tra dos vá ri os ob je tos,
den tre eles um jo go de len çóis, uma
ja que ta de cou ri no, um len çol, du as cal -
cu la do ras Sharp e du zen tos dó lares,
em no tas de cem dó la res, um re ló gio de 
pul so mar ca Ori ent, du as ca ne tas, um
jo go de len çol, uma ja que ta cou ri no pre -
ta, um re vól ver ca li bre 38, ni que la do,
sem nú me ro de sé rie, oi to car tu chos ca -
li bre 38 in tac tos e du zen tos dó la res di vi -
di dos em du as no tas de cem dó la res,
res- pec ti va men te. (ter mo de apre en são 
de fls. 9 e 10). Ma te ri a li da de com pro -
va da, vis to que re co nhe ci dos, pos te ri -
or men te pe la ví ti ma Vi ta li no Dal Far ra, 
se gun do do cu men to de fl. 11.
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Na fase indiciária indagado
acerca dos fatos, Claudemir Elias
apresentou uma história extremamente
interessante. Fo ra convidado, junta-
mente com Lenocir Gomes Pereira,
pelo denunciado Valmor Dal Farra,
para, du rante a noite, sem conheci-
mento da vítima Vitalino Dal Farra,
proprietário da Loja Dal Farra, arrom-
barem o cofre do mencionado estabele- 
cimento.

Segundo ainda suas declara-
ções, abriram a fechadura do cofre com 
uma chave “micha” e a questão do
segredo foi resolvida mediante a utiliza- 
ção de uma furadeira. Aberto o cofre,
Valmor apoderou-se de diversos obje-
tos, dentre eles dois revólveres, duas
canetas, relógios, lençóis, além de
certa quantia em moeda americana.
Valmor ainda teria lhe dado quatro-
centos dólares e lhe induzido a vestir
uma jaqueta da loja, bem como teria
colocado um dos revólveres no bolso
daquela (declarações de fls. 16 e 16v.).
O mais interessante de todo o conteúdo 
dessas declarações é que Claudemir
pensou que estar apenas exercendo
sua profissão (...) que Valmor o induzira 
a praticar um arrombamento.

Em Ju í zo, as se ve rou que não
sa bia tra tar-se de um ar rom ba men to e
que re ce beu, co mo do a ção, a im por tân -
cia de qua tro cen tos dó la res, di vi di dos
en tre ele e Le no cir Go mes Pe re i ra. Fi -
na li zan do, dis se que Val mor Dal Far ra
man dou que o in ter ro gan do e seu com -
pa nhe i ro fi cas sem com ta is ob je tos...

Lenocir Gomes Pereira, por
ocasião de seu interrogatório, afirmou
que: “...foram contratados por Valmor
Dal Farra, filho do proprietário da Loja
Dal Farra, para que fossem abrir um
cofre, pois havia perdido as chaves e

o segredo; que combinaram o valor do 
serviço e o lo cal; que no dia dos fatos
o interrogando e seu companheiro
foram até a casa do pai do acusado
Valmor Dal Farra, onde este os acom-
panhou até a loja; que no lo cal tinha
movi men to de pessoas e Valmor abriu 
a loja e adentrou na mesma; que no
lo cal o interrogando e seu com-
panheiro arrombaram o cofre, na
presença do filho do dono da loja; (...)
que após arrombado o cofre Valmor
Dal Farra apanhou dois revólveres
que ali se encontravam depositados,
revirou todo o cofre e apanhou
também os dólares; (...); que Valmor
mandou que o interrogando e seu
companheiro ficassem com tais obje-
tos (termo de fl. 55v.).

Na fase indiciária, o acusado
Lenocir Gomes Pereira asseverou que 
o acusado Valmor Dal Farra entregou
quatrocentos dólares e que estes
foram divididos en tre ele e Claudemir
Elias. Cada qual também apanhou
uma jaqueta de couro, na loja, por
orientação de Valmor. Teria sido,
também, Valmor quem colocou
calculadoras nos bolsos da jaqueta e
que Claudemir ficou com o outro
revólver (termo de fl. 19v.).

De acordo com o depoimento
do proprietário do estabelecimento
comercial  mencionado e pai do
acusado Valmor, este, após ter
comunicado à irmã San dra Luci ana
Dal Farra que a loja tinha sido furtada,
desapareceu da cidade, não sendo
encontrado até a presente data. O
acusado Valmor não trabalha na loja
e, ainda segundo as declarações de
Vitalino Dal Farra, seu filho teria
retirado, do molho de chaves, aquela
que abre o estabelecimento comercial
(termo de fl. 69).
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San dra Luci ana Dal Farra,
inquirida, respondeu que: “...na parte
da tarde, o acusado Valmor chegou
em casa e chamou a declarante no
porão dizendo que ia seguir viagem e
que havia furtado a loja do pai; que
Valmor mostrou vários objetos que
havia furtado, cheques e in clu sive
uma arma; que a declarante vendo a
arma ficou com medo de avisar o pai,
somente o fazendo de madrugada,
após Valmor ter ido vi a jar...” (ter mo de 
fl. 70).

Os acusados negaram, como
lhes era conveniente, a efet iva
participação na subtração. Contudo,
tal circunstância não lhes socorre.

Exis tem in di ca ções se gu ras de
que a sub tra ção dos ob je tos, da es fe -
ra de dis po ni bi li da de da ví ti ma, des cri -
tos nos ter mos de apre en são de fls. 9
e 10, foi obra tam bém de Claude mir
Eli as e Le no cir Go mes Pe re i ra. Fo ram 
eles quem abri ram o co fre do es ta be -
le ci men to co mer ci al já men ci o na do
bem co mo fi ca ram com boa par te dos
ob je tos, não obs tan te te nham ten ta do
su a vi zar su as condu tas. Com eles, in -
clu si ve, fo ram re cu pe ra dos, se gun do
su as pró pri as de cla ra ções em Ju í zo.

De acor do com as de cla ra ções
de San dra Lu ci a na, o seu ir mão, Val -
mor Dal Far ra, um dos acu sa dos, te ria 
re a li za do a sub tra ção no es ta be le ci -
men to de pro pri e da de do pai Vi ta li no
Dal Far ra, le van do con si go vá ri os ob -
je tos, ain da não re cu pe ra dos, con fir -
man do as de cla ra ções pres ta das pe -
los de ma is en vol vi dos.

De vi da men te com pro va da a
ma jo ran te do in ci so IV, § 4º, do
art.155 do CP, ou se ja, con cur so de
agen te, po is as sub tra ções se de ram
em plu ra li da de de pes so as.

Pre le ci o na He le no Cláu dio Fra -
go so: “o fur to se rá qua li fi ca do, des de
que co me ti do por du as ou ma is pes so -
as (...) O fun da men tal da agra van te
re si de na ma i or efi ciên cia do cri me or -
ga ni za do ou as so ci a do” (in Li ções de
Di re i to Pe nal, vol. I, Fo ren se, 1989,
pág. 331).

É o entendimento de nosso Tri -
bu nal de Justiça que:

“Fur to qua li fi ca do. Con cur so de 
agen tes. Qu a li fi ca do ra pre vis ta no in -
ci so IV do § 4º do art. 155 do CP (me -
di an te con cur so de du as ou ma is pes -
so as)  é de ca rá ter  ob je  t i  vo.  A
qua li fi ca ção do fur to de cor re de sua
prá ti ca por ma is pes so as” (STF —
Min. Dja ci Fal cão). O que im por ta é a
co la bo ra ção na prá ti ca do even to, fa -
ci li tan do a exe cu ção, tor nan do ma is
vul ne rá vel o bem atin gi do, di fi cul tan do 
a de fe sa da res fur ti va”. Vo to ven ci do
(Ape la ção Cri mi nal n. 33.336, rel.
Des. Jo sé Ro ber ge, pu bli ca do no DJ,
em 22/12/95, n. 9.383, pág. 14).

“Fur to qua li fi ca do. Con cur so de 
agen tes. Ca rac te ri za ção. Des pro vi-
men to. No con cur so de agen tes, não
há ne ces si da de de que to dos os
co-de lin qüen tes par ti ci pem da exe cu -
ção ma te ri al do de li to. Ha ven do en tre
os agen tes pré vio ajus te e es tí mu lo
mo ral, mes mo que ape nas um dos
com par sas pra ti que a con du ta tí pi ca,
to dos são por ela res pon sá ve is. Há
co-au to ria quan do um dos me li an tes
anun cia aos de ma is o seu pro pó si to
de pra ti car o fur to, re ce ben do des tes
anuên cia e es tí mu lo mo ral, tan to que
após a sub tra ção foi a res en tre to dos
dis tri bu í da” (Ape la ção Cri mi nal n.
25.668, São Jo a quim, rel. Erna ni Pal -
ma Ri be i ro, in DJ, n. 8.319, de
20/8/91, pág. 5).
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5 — De acor do com o Có di go
de Pro ces so Pe nal, em seu art. 158 — 
quan do a in fra ção de i xar ves tí gi os,
se rá in dis pen sá vel o exa me de cor po
de de li to, di re to ou in di re to, não po -
den do su pri-lo a con fis são do acu- sa -
do.

O La u do Pe ri ci al de fls. 43/46
in for ma que fo ram cons ta ta dos da nos
no co fre, com per fu ra ção trans fi xan te
na por ta, la do di re i to do sis te ma de
se gre do. Con fi gu ra da, des sa for ma, a
qua li fi ca do ra pre vis ta no § 4º, in ci so I,
do ar ti go 155, do Có di go Pe nal.

Qu em in vo ca um áli bi ou apre -
sen ta uma ver são dos fa tos, de ve
com pro vá-la e a tan to não se eqüi va le 
a pro du ção de ele men tos de con vic -
ção que não ex clu em de vez a pos si -
bi li da de de ter si do, quem ale ga, o au -
tor da in fra ção. Sim ples ne ga ti va não
se cons ti tui ele men to su fi ci en te pa ra
cor ro bo rar áli bi ou ver são di ver gen te
do con tex to pro ba tó rio. A dou ta De fe -
sa, nes se sen ti do, na da con se guiu
apre sen tar.

Pa ra a con de na ção cri mi nal é
pre ci so que as pro vas ou in dí ci os não
de i xem dú vi das. Ne ces si tam ser cla -
ras, não en se jan do in cer te zas. Nun ca
é de ma is re pe tir ori en ta ção ju ris pru -
dên ci al de nos so Tri bu nal de Jus ti ça
que diz: “os in dí ci os, quan do con clu -
den tes e to dos des fa vo rá ve is aos
réus, au to ri zam uma sen ten ça con de -
na tó ria” (JC vol. 13, pág. 341). É o ca -
so dos pre sen tes au tos.

 Com os acu sa dos fo ram en con -
tra dos os ob je tos e per ten ces já des cri -
tos nos ter mos de apre en são, sub tra í -
dos da es fe ra de dis po ni bi li da de da
ví ti ma. Su as ne ga ti vas não têm o con -
dão de mo di fi car a si tu a ção fá ti ca, no ta -
da men te pe las de ma is pro vas em con -

trá rio, prin ci pal men te das tes- te mu -
nhas e da pe rí cia téc ni ca. Pra ti ca ram o
de li to de fur to qua li fi ca do.

Perfeitamente aplicável à espé- 
cie ora em análise precedente juris-
prudencial de nosso Tri bu nal de Justi-
ça:

“Fur to qua li fi ca do — Arrom ba-
men to — Co i sas sub tra í das en con-
tra das em po der do agen te — Áli bi
não com pro va do — Con de na ção
man ti da. O fur to é de li to em re gra de -
pen den te de clan des ti ni da de, cu ja
pro va nem sem pre é con tun den te, vis -
to sa; no en tan to, se o ape lan te foi vis -
to car re gan do as co i sas sub tra í das no 
dia da ocor rên cia, em seu po der fo ram 
en con tra das, a apre en são ge ra a pre -
sun ção de sua res pon sa bi li da de, in -
ver ten do-se o ônus da pro va e im pon -
do-se-lhe jus ti fi ca ti va ine quívo ca, po is 
a du bi e da de e in ve rosi mi lhan ça trans -
mu dam a po si ção em cer te za e au to ri -
zam a con de na ção” (Ape la ção Cri mi -
nal n. 33.462, São Jo sé, rel. Nil ton
Ma ce do Ma cha do, in DJ n. 9.347, de
27/10/95, pág. 13).

Ne ga ram, co mo lhes era con ve -
ni en te, a efe ti va par ti ci pa ção na sub -
tra ção. Con tu do, tal cir cuns tân cia não
lhes so cor re. A nar ra ti va apre sen ta da
pe ran te a au to ri da de po li ci al e ju í zo,
sem jus ti fi ca ti va ou ex pli ca ção pla u sí -
vel,  não dis so ci a da do con tex to pro ba -
tó rio, é, na ver da de, ele men to idô neo
pa ra sus ten tar a con de na ção.

O ar gu men to apre sen ta do pe la
no bre De fe sa, em su as ra zões fi na is,
não pro ce de. Evi den ci a do o con cur so
de agen tes. Além dis so, a par ti cipa -
ção no ato cri mi no so não se res trin- ge 
uni ca men te à exe cu ção di re ta do ato
ou atos que con du zem a sua per pe tra -
ção. Tam bém é su je i to ati vo do ilí ci to

587 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

PRIMEIRA INSTÂNCIA SENTENÇAS



quem de le par ti ci pa, ora co mis si va -
men te, ora pe nho ran do apo io e in cen -
ti vo mo ral ao com par sa no mis ter do
in te res se co mum, a sub tra ção.

De ci são de nos so Tri bu nal de
Jus ti ça, com in te i ra apli ca ção ao ca so
ora em aná li se:

“Fur to qua li fi ca do pe lo con cur-
so de pes so as — Pre ten di da ab sol vi-
ção por de fi ciên cia da pro va — Pre-
ten são im pro ce den te — De li to ple na-
men te con fi gu ra do — Re cur sos des-
pro vi dos — As con fis sões pres ta das
na fa se in di ciá ria com as ca u te las do
art. 6º, V, do CPP, con fir ma das em ju í -
zo e ro bo ra das pe la apre en são de par te 
da res em po der de um dos acu sa dos e
pe la pro va tes te mu nhal, cons ti tu em um
elen co de pro vas su fici en te pa ra em ba -
sar uma sen ten ça con de na tó ria” (Ape -
la ção Cri mi nal n. 27.308, Ita jaí, rel.
Des. Wla di mir d’Ivanenko, in DJ n.
8325, de 28/8/91, pág. 8).

III

6 — Passo à aplicação da
reprimenda cor po ral. Os réus Clau-
demir Elias e Lenocir Gomes Pereira
não registram antecendentes. São
primários. Culpabilidade presente e
reprovável. Maiores, mentalmente
são, ao assacar con tra o patrimônio
alheio, sabiam que estavam agindo
contrariamente ao Direito. Per sona-
lidades normais. Motivos já esclare-
cidos. Circunstâncias normais à
espécie, infelizmente. As conseqüên-
cias foram da não recuperação de
parte dos objetos. 

Assim, ana li sa das as cir cuns-
tân ci as di tas ju di ci a is, es ta be le ço a pe -
na-base em 2 (do is) anos de re clu são,
pe la prá ti ca do de li to de fur to qua li fi ca -
do. Ine xis tem cir cuns tân ci as agra van -
tes ou ate nu an tes a con si de rar. Res tou
con fi gu ra da, ain da, a ca u sa es pe ci al de 

au men to do con cur so de agentes (art.
155, § 4º, in ci so IV), mo ti vo pe lo qual
acres cen to ma is 4 (qua tro) me ses.
Ante a au sên cia de ou tras cir cuns tân -
ci as ju di ci a is ou ca u sas de es pe ci al
au men to ou de di mi nu i ção, tor no de fi -
ni ti va em 3 (três) anos e 4 (qua tro) me -
ses de re clu são.

Em idên ti cos pa râ me tros, fi xo a 
pe na de mul ta em 20 di as-multa (art.
59, c/c art. 49, am bos do CP). Ca da
dia-multa no va lor de 1/30 (um tri gé si -
mo ) do va lor do sa lá rio mí ni mo vi gen -
te à épo ca dos fa tos, vis to a si tu a ção
fi nan ce i ra do réu. A pe na de mul ta de -
ve rá ser pa ga no pra zo do ar ti go 50 do 
CP e, de acor do com os arts. 168 e
169, da Lei de Exe cu ção Pe nal, fi xo o
re gi me aber to pa ra o iní cio do cum pri -
men to da re pri men da cor po ral ora ir ro -
ga da, a ser cum pri da no Pre sí dio de
San ta Au gus ta. Con ce do o di re i to de
re cor rer em li ber da de.

7 — Ante o ex pos to, jul go pro-
ce den te a pe ça acu sa tó ria e con de no
Le no cir Go mes Pe re i ra e Cla u de mir
Eli as, am bos já qua li fi ca dos, à pe na
pri va ti va de li ber da de de 3 (três) anos
e 4 (qua tro) me ses de re clu são, por in -
frin gên cia ao dis pos to no ar ti go 155, § 4º,
in ci sos I e IV, do Có di go Pe nal, com
mul ta. Arcam, tam bém, com o pa ga -
men to das cus tas e des pe sas pro ces -
su a is, pro ra ta. Tran si ta da em jul ga do,
ins cre va-se o no me dos réus no Rol dos 
Cul pa dos, ofi ci an do-se a dou ta Cor re -
ge do ria-Geral da Jus ti ça. Expe çam-se
com pe ten tes man da dos de pri são.

P.R.I.

Criciúma(SC), 30 de julho de 1997.

Dr. Júlio César Knoll,

Juiz de Direito.
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JUÍZO DE DIREITO DE CRICIÚMA

Pri me i ra Vara Cri mi nal

Pro ces so n. 92/97

Au to ra: A Jus ti ça Pú bli ca

Réu: Jef fer son Se bas tião de Sou za

Art. 12 da Lei n. 6.368/76

Pe nal. Tráfico de entorpecentes. Intermediação en tre
consumidor e fornecedor. Delito caracterizado. Desclassificação.
Impossibilidade. Precedentes jurisprudenciais. Recurso
desprovido.

Inci de nas pe nas do art. 12 da Lei n. 6.368/76 o agen te que
ser ve como in ter me diá rio no trá fi co de co ca í na (in Ape la ção Cri mi -
nal n. 98.001165-0, de Cri ci ú ma, re la tor Des. Ama ral e Sil va, DJ n.
9.966, de 7/5/98).

Vistos, etc...
I.

1 — O re pre sen tan te do Mi nis-
té rio Pú bli co em exer cí cio nes te Ju í zo
(1ª Va ra) ofe re ceu de nún cia con tra
Jef fer son Se bas tião de Sou za, bra si-
le i ro, sol te i ro, re si den te e do mi ci li a do
na Rua Ma na us, ca sa 11, Ba ir ro
Argen ti na, nes ta ci da de e co mar ca de
Cri ci ú ma (SC), atu al men te re co lhi do
ao Pre sí dio de San ta Au gus ta, dan-
do-o co mo in cur so nas san ções do ar -
ti go 12 da Lei n. 6.368/76, em ra zão
dos se guin tes fa tos, in ver bis:

“No dia 11 de ju lho do cor ren te
ano (1997), por vol ta de 1h da ma dru -
ga da, na Ave ni da Cen te ná rio, em fren te 
ao es ta be le ci men to co merci al de no mi -
na do Dri ve-In do Cha pe có (re co nhe ci -
do pon to de dro ga), nes ta Ci da de, o de -
nun ci a do Jef fer son Se bastião de Sou za 
foi sur pre en di do pe los Po li ci a is Mi li ta -
res Lu iz Car los Ma cha do Bran dão e
Evan dro de Andra de Fra ga, tra zen do
con si go, no in te ri or das ves tes, pa ra

fins de trá fi co, 1 (um) in vólu cro plás ti co,
de cor bran ca, con ten do 1,08 gra ma de
subs tân cia en tor pe cen te de no mi na da
crack, além de 1 (um) in vó lu cro plás ti co, 
da mes ma cor, con ten do 0,75 gra ma da 
subs tân cia en tor pe cen te de no mi na da
co ca í na, subs tân ci as es tas ca pa zes de
ca u sar de pen dên cia fí si ca e/ou psí qui -
ca, com uso pro i bi do em to do o ter ri tó rio 
na cional. Cum pre acres cen tar que mi -
nu tos an tes de sua pri são em fla gran te
de li to, o de nun ci a do se apro xi mou do
ve í cu lo con du zi do pe lo Po li ci al Mi li tar
Lu iz Car los Ma cha do Bran dão, que se
en con tra va es ta ci o na do no pos to de
com bus tí vel de no mi na do No va Eu ro pa, 
si to na Av. Cen te ná rio, pró xi mo ao bar
an te ri or men te men ci o na do, nes ta Ci da -
de, e, co mo es te ves tia tra je ci vil, ofe re -
ceu-lhe, pa ra ven da, subs tân cia en tor -
pe cen te. Ato con tí nuo, com a aju da de
re for ço po li ci al, Jef fer son Se bas tião de
Sou za foi re vis ta do, sen do en con tra do
em seu po der a subs tân cia an tes men -
ci o na da”.
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2 — A pre am bu lar acu sa tó ria
foi re ce bi da na da ta de 18/7/97, e ve io 
acom pa nha da do res pec ti vo au to de
pri são em fla gran te, de vi da men te ho -
mo lo ga do. Ci ta do, o acu sa do foi in ter -
ro ga do. 

 Em se gui da, apre sen ta da de -
fe sa pre li mi nar, por in ter mé dio de de -
fen sor no me a do, acom pa nha da de rol 
de tes te mu nhas. Em apen so, exa me
de de pen dên cia to xi co ló gi ca.

Na fa se ins tru tó ria do fe i to fo ram
ou vi das qua tro tes te mu nhas apresen ta -
das pe lo Mi nis té rio Pú bli co, bem co mo
in qui ri das aque las in di ca das pe la dou ta 
de fe sa. Em se gui da, as par tes apre sen -
ta ram su as ra zões fi na is. O Mi nis té rio
Pú bli co pro pug nou pe lo aco lhi men to da 
exor di al acu sa tó ria, com a con de na ção
por in frin gên cia ao dis pos to no ar ti go 12 
da Lei de Tó xi cos. A dou ta de fe sa, em
lon go ar ra zo a do, por en ten der au sen -
tes pro vas su fici en tes a en se jar de cre to 
con de na tó rio, no ar ti go 12, cla mou pe la 
des clas sifi ca ção.

É o bre ve re la tó rio.

Con clu sos

II.

3 — Tra ta-se de per se cu ção
cri mi nal in con di ci o na da ins ta u ra da
me di an te de nún cia do Mi nis té rio Pú -
bli co, ob je ti van do apu rar a res ponsa -
bi li da de do acu sa do Jef fer son Se bas -
tião de Sou za, por in frin gên cia ao
dis pos to no ar ti go 12 da Lei de Tó xi -
cos.

As ca u te las pró pri as do pro-
ces so pe nal têm por fi na li da de só im -
por res pon sa bi li da des — obri ga ção
de su por tar os efe i tos ju rí di cos da prá -
ti ca da in fra ção pe nal — a quem te nha 
re a li za do a con du ta tí pi ca e an ti ju rí di -
ca.

As fi gu ras pre vis tas no dis po si -
ti vo le gal su pra con sis tem, se gun do a
sua re da ção, em: im por tar ou ex por -
tar, re me ter, pre pa rar, pro duzir, fa bri -
car, ad qui rir, ven der, ex por à ven da ou 
ofe re cer, for ne cer ain da que gra tu i ta -
men te, ter em de pó si to, transpor tar,
tra zer con si go, guar dar, pres cre ver,
mi nis trar ou en tre gar, de qual quer for -
ma, a con su mo substân cia en tor pe -
cen te ou que de ter mi ne de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca, sem au to ri za ção ou 
em de sa cor do com de ter mi na ção le -
gal ou re gu la men tar.

4 — Fe i tas as ne ces sá ri as co lo- 
ca ções, pas so à aná li se dos fa tos e
das pro vas car re a das aos au tos.

As subs tân ci as en tor pe cen tes
apre en di das (ter mo de fl. 13), co ca í na
e crack, fo ram sub me ti das a exa me
quí mi co to xi co ló gi co.

Se gun do o La u do Pe ri ci al de fls.
47/48, a subs tân cia en tor pe cen te apre -
en di da com o acu sa do foi subme ti da a
exa me quí mi co to xi co ló gi co. Os pe ri tos
subs cri to res do la u do con clu í ram que o
ma te ri al ana li sa do era, de fa to, co ca í na, 
na for ma de pó, en qua dra da en tre as
ca pa zes de ca u sar de pen dên cia fí si ca
e/ou psí qui ca, es tan do in se ri da na re la -
ção da Por ta ria n. 28/86 da Di med/MS.
De acor do, ain da com os ex perts, o ele -
men to res pon sá vel pe los efe i tos far ma -
co ló gi cos da subs tân cia foi iden ti fi ca do
po si ti va men te.

Inques ti o ná vel a ma te ri a li da de
do de li to de fi ni do no ar ti go 12 da Lei n. 
6.368/76.

5 — Re la ti va men te à au to ria, o
acusa do Jef fer son Se bas tião de Sou -
za, quan do de sua in qui ri ção por oca -
sião da la vra tu ra do Au to de Pri são em
Fla gran te (fa se in di ciá ria), as se ve rou
que “...na no i te de on tem, por vol ta de
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uma ho ra da ma dru ga da, es ta va no
Dri ve-in do Cha pe có; que fi ca va no re -
fe ri do Dri ve-in fa zen do tran sas, pa ra a
mu lher do Gu gu; que o pes so al que
che ga no Dri ve-in do Cha pe có pe din do 
dro gas, o de cla ran te quan do po dia os
en ca mi nha va até a Mar le ne es po sa do 
Gu gu; que es ta va pró xi mo ao Dri ve-in
do Cha pe có do is po li ci a is mi li ta res dis -
far ça dos pe din do dro ga; que en tão o
de cla ran te fa lou aos do is po li ci a is mi li -
ta res que quem ti nha dro ga era Mar le -
ne, opor tu ni da de em que o de cla ran te
em bar cou no ve í cu lo e fo ram até o Bar
da Mar le ne, di go, até a ca sa de Mar le -
ne no Ba ir ro Bra sí lia; que o de cla ran te
não sa bia que os do is ci da dãos eram
po li ci a is mi li ta res; que Mar le ne ven deu 
R$ 20,00 de co ca í na (uma trou xa); que 
o de cla ran te apa nhou a co ca í na e foi
en tre gá-la aos in di ví du os que es ta vam 
no ve í cu lo es pe ran do à dis tân cia de
quin ze me tros (...) (ter mo de fl. 7).

Na fa se ju di ci al, por oca sião de
seu in ter ro ga tó rio, Jef fer son Se bas tião
de Sou za afir mou que a dro ga apre -
endi da, se gun do des cre ve o ter mo de
fl.13, lhe per ten cia, prin ci pal men te a de -
ri va ção da co ca í na, co nhe ci da co mo
crack e que ti nha a in ten ção de con su -
mir, ne gan do a ope ra ção de ven da.
Asse ve rou, ain da, que: “...na ma dru ga -
da dos fa tos es ta va no Dri ve-in de no mi -
na do Cha pe có, si tu a do na ave ni da
Cen te ná rio; que ali se apro xi mou um
car ro com do is ele men tos; que não ti -
nha no ção que os do is ele men tos eram
po li ci a is mi li ta res, sem far da (...) que o
in ter ro gan do as se ve rou sa ber on de ti -
nha dro ga e os le vou até a ca sa de
Mar le ne, ba ir ro Bra sí lia; que che gan do
na fren te da ca sa, o in ter ro gan do des -
ceu do car ro re ce beu R$ 20.00 e foi até
a ca sa de Mar le ne; que che gan do lá re -
ce beu uma pa ra da de R$ 10,00 em co -

caína e a subs tân cia tam bém en tor pe -
cen te co nhe ci da co mo crack, co mo for -
ma de pa ga men to pe la aqui si ção; que
aden trou no car ro e quan do já es ta vam 
no ba ir ro Prós pe ra, os ele men tos se
apre sen ta ram co mo po li ci a is mi li ta res
(...) (ter mo de fl. 37).

Sub me ti do à exa me de de -
pendên cia to xi co ló gi ca, o acu sa do Jo -
sé Pa u lo Mar cos foi con si de ra do de -
penden te psí qui co à ma co nha e
co ca í na em grau ti do co mo le ve! De
in te res se fo ren se, afir ma ram os se -
nho res mé dicos pe ri tos que o acu sa do 
em ques tão não apre sen ta qual quer
per tur ba ção men tal, sen do, ao tem po
da ação, se- gun do o dis pos to no ar ti -
go 28, II, do Có di go Pe nal, in te i ra men -
te ca paz de en ten der o ca rá ter ilí ci to
dos fa tos. Sua res pon sa bi li da de pe nal 
de ve ser con si de ra da co mo ple na, pa -
ra os efe i tos da Lei n. 6.368/76.

Mes mo a con di ção de vi ci a do,
que não é o ca so do acu sa do Jef fer son
Se bas tião de Sou za, não ili de conde na -
ção por in fra ção ao dis pos to no ar ti go
12 da Lei de Tó xi cos. “Cri me con tra a
sa ú de pú bli ca. Trá fi co de ma co nha. Vi -
ci a do. Con di ção que não ve da a con de -
na ção por tra fi cân cia. Sen ten ça man ti -
da. A con de na ção pe lo cri me de trá fi co,
que se cons ti tui também por for ne ci -
men to gra tu i to de subs tân cia en tor pe -
cen te, não é ve da da pe lo fa to de ser o
agen te, além de tra fi can te, um vi ci a do”
(in JC, vol. 57, pág. 340, rel. o sa u do so
Des. Mar cio Ba tis ta).

A con du ta do acu sa do, não obs -
tan te a ar gu men ta ção apre sen ta da pe -
lo seu de fen sor, em ra zões fi na is, não
po de ser con si de ra da co mo con fi gu ra -
do ra do de li to pre vis to no ar ti go 16 da
Lei n. 6.368/76. Adqui riu e re ven deu
subs tân cia en tor pe cen te, tan to que re -
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ce beu, co mo for ma de pa ga men to,
crack, uma das subs tân- ci as apre en -
di das em seu po der. A com pra de co -
ca í na não é ne ga da pe lo acu sa do,
quer na fa se in di ciá ria, quer em Ju í zo.
O uso de uma de las não é cir cuns tân -
cia tal que o exi ma da res pon sa bi li da -
de pre vis ta no ar ti go 12 da le gis la ção
es pe cí fi ca.

Se gun do a va li o sa li ção do emi -
nen te Des. Rey nal do Ro dri gues
Alves, a ra zão ju rí di ca da que le que
ad qui re, guar dou, traz con si go pa ra
uso pró prio é o pe ri go so ci al que a sua 
con du ta re pre sen ta. Mes mo vi ci a do,
quan do traz con si go a dro ga, an tes de 
con su mi-la, co lo ca a sa ú de pú bli ca
em pe ri go (in JC vol. 59, pág. 275).

Além dis so, pa ra o re co nhe- ci -
men to do trá fi co, des ne ces sá ria a as so -
ci a ção ao vo lu me do en tor pe cen te
apre en di do, po den do ca rac te ri zar-se
mes mo sen do pe que na a quan ti da de
en con tra da.

A pre ten di da des clas si fi ca ção,
quan to à con du ta do acu sa do Jef fer -
son Se bas tião de Sou za, não po de
pros pe rar. A na tu re za, a quan ti da de
das subs tân ci as apre en di das e o mo -
do co mo es ta vam acon di ci o na das,
bem co mo as de cla ra ções por ele
pres ta das, le vam à cer te za de que se
des ti na vam ao co mér cio ile gal, co mo
re al men te ocor reu.

O Tri bu nal de Jus ti ça de nos so
Esta do, ao ana li sar re cur so da co mar- 
ca de Cri ci ú ma, as sim se ma ni fes tou:

“Ape la ção cri mi nal. Con de na ção 
no art. 12 da Lei de Tó xi cos. Erva acon -
di ci o na da em sa co plás ti co. De po i men -
to de po li ci a is. Va li da de man ti da” (Ape -
la ção Cri mi nal n. 29.831, de Cri ci ú ma,
rel. Ayres Ga ma Fer re i ra de Mel lo, in
DJ n. 8.789, de 21/7/93, pág. 7).

A pro va exis ten te nos au tos
con fir ma in te gral men te a ver são da
de nún cia, re la ti va men te ao de li to de
trá fi co, no que se re fe re ao acu sa do.

Pa ra a ti pi fi ca ção de de li to de
trá fi co de subs tân cia en tor pe cen te
des ne ces sá ria a tran sa ção co mer ci al
ou a tra mis são fí si ca, bas ta a pos se
ou guar da em de pó si to.

É en ten di men to pa cí fi co de
nos so Tri bu nal de Jus ti ça:

“Entor pe cen tes. Trá fi co. Por te
pa ra co mer ci a li za ção. Réu que ao
pres sen tir a abor da gem po li ci al li vra-se 
da subs tân cia que por ta. Cri me con su -
ma do. O cri me de trá fi co de en tor pe -
cen tes pre vis to no ar ti go 12 da Lei n.
6.368/76 não exi ge, pa ra a sua con fi -
gu ra ção, a tran sa ção co mer ci al da
subs tân cia ou a trans mis são fí si ca do
pro du to a ter ce i ros. Bas ta a pos se,
guar da ou de pó si to” (in Ape la ção Cri -
mi nal n. 29.380, da Ca pi tal, rel. ilus tre
Des. Ayres Ga ma Fer re i ra de Mello, in
DJ n. 8.710, de 26/3/93, pág.10).

Ain da:

“Trá fi co de ma co nha — Con de-
na ção — Ape la ção — Irre gu la ri da des
pro ces su a is ale ga das por um dos réus
em pre li mi nar e, no mé ri to, pre ten são
ab so lu tó ria — Des clas si fi ca ção ple i te a -
da pe lo ou tro réu. Pro va dos au tos que
des fa vo re ce am bos os ape los — Des -
pro vi men to. Des cum pri men to de pra -
zos pro ces su a is — Irre gu la ri da des não
ar güi das opor tu na men te, já su pe ra das,
e das qua is não re sul tou pre ju í zo —
Con tri bu i ção da de fe sa, ou tros sim, no
re tar da men to da en tre ga da pres ta ção
juris di ci o nal. Sen ten ça pro la ta da por
ju iz que não pre si diu a au diên cia —
Ampa ro ju rí di co. Pre ce den tes ju ris pru-
den ci a is — Não re co nhe ci men to da nu -
li da de. Absol vi ção pe la ne ga ti va de au -
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to ria — Te se não con for ta da na pro va
dos au tos. Uso de subs tân cia tó xi ca por 
si só não des clas si fi ca o de li to do art.
12 pa ra o do art. 16 da Lei Anti tó xi co —
Des clas si fi ca ção não aten di da. Con -
de na ção man ti da" (Ape la ção Cri mi nal
n. 26.815, Brus que, rel. Des. Álva ro
Wan del li, in DJ n. 8.207, de 12/3/91,
pág. 11).

“Cri me con tra a sa ú de pú bli ca.
Co ca í na. Re cur so que ale ga ca rên cia
da pro va pa ra con de na ção no art. 12 da 
Lei de Tó xi co. Impu ta ção da pos se de
dro ga a me nor. Ape lo des pro vi do. Não
há fa lar em ca rên cia pro ba tó ria se a
ape lan te foi pre sa em fla gran te na sua
re si dên cia on de foi apre en di da co ca í -
na, até mes mo em pa pe lo tes pa ra re -
ven da, tu do à vis ta de tes te mu nhas que 
de cla ra ram, ain da, pre sen ci a rem cos tu -
me i ro mo vi men to de car ros na fren te da 
ca sa” (Ape la ção Cri mi nal n. 26.951, de
Cri ci ú ma, rel. Des. Erna ni Pal ma Ri be i -
ro, in DJ n. 8.246, de 8/5/91, pág. 7).

“Cri me con tra a sa ú de pú bli ca — 
Trans gres são ao art. 12 da Lei n.
6.368/76 — Ma co nha — Ofe re ci men to
à ven da — De fe sa vi san do à ab sol vi -
ção es tu da da na ine xis tên cia de pro va
quan to à ma te ri a li da de do de li to e na in -
su fi ciên cia de pro va, por que cal ca da
ex clu si va men te no de po i men to de uma
úni ca tes te mu nha — Pe di do al ter na ti vo
de des clas si fi ca ção pa ra o de li to do art.
16 da Lei de Tó xi cos, em vir tu de da pe -
que na quan ti da de da er va apre en di da,
ata da ao fa to de ser o acu sa do vi ci a do
e de pen den te do uso da mes ma, não
evi den ci ar se des ti nas se ela ao co mér -
cio — Ale ga ções im pro ce den tes — De -
li to ca rac te ri za do — Con de na ção man -
ti da. A ação do réu ex ter na da em
ofe re cer à ven da ma co nha pa ra ou -
trem, ca rac te ri za o trá fi co de en tor pe -
cen tes e, con se qüen te men te, in fra ção

ao dis pos to no art. 12 da Lei n.
6.368/76. E, aper fe i ço a da a in te gra ção
des te de li to, in viá vel tor na-se a pre ten -
são des clas si fi ca tó ria. A pe que na quan -
ti da de da er va apren di da e o fa to de o
réu ser vi ci a do e de pen den te do uso da
mes ma não im pe dem o re co nhe ci men -
to da tra fi cân cia, bas tan do pa ra a res -
pec ti va ca rac te ri za ção a com pa rên cia
dos re qui si tos des cri tos no art. 37 da Lei 
Anti tó xi cos. Se o ma te ri al tó xi co foi re -
gu lar men te apre en di do, sub me ti do à
cons ta ta ção pe ri ci al, não há fa lar em in -
con fi gu ra ção do de li to por fal ta de pro va 
quan to à res pec ti va ma te ri a li da de. Na -
da im pe de que de po i men to úni co, des -
de que sé rio, co e ren te e crí vel, se ja le -
va do em con ta pa ra sus ten tar uma
con de na ção, ‘po is de mu i to su pe ra do o
ve lho bro car do do tes tis unus, tes tis nul -
lus, por quan to de acor do com o sis te ma 
pro ces su al vi gen te, a pro va va le não
pe la sua quan ti da de, mas sim pe la sua
cre di bi li da de’ (JC 34/507). Além do
ma is, no ca so, a apre en são da ma co -
nha em po der do réu foi ates ta da por 2
(do is) po li ci a is ci vis. ‘se o acu sa do além 
de tra fi can te é vi ci a do e a de pendên cia
foi cons ta ta da por téc ni cos, além de pe -
na pe lo trá fi co, de ve-se-lhe im por tra ta -
men to ade qua do’ (JC 17/435). O la u do
de exa me de de pen dên cia to xi co ló gi ca, 
após sua con clu são e re mes sa a Ju í zo,
de ve ser jun ta do aos au tos prin ci pa is, e
não sim ples men te apen sa do (Lei n.
6.368/76, art. 25)" (Ape la ção Cri mi nal n. 
27.253, São Mi guel do Oes te, rel. Des.
Alber to Cos ta, in DJ n. 8.337, de
13/9/91, pág. 6).

No mes mo sen ti do:

“Cri me con tra a sa ú de pú bli ca.
Nar co tra fi cân cia. Co ca í na. Apre en são 
de 17,3 (de zes se te gra mas e três de -
ci gra mas) na re si dên cia do agen te, com 
mi ni ba lan ça de pre ci são e 2 (do is) ca -



chim bos. Cir cuns tân ci as que in di cam
pos se pa ra o co mér cio. Pre ten são ab -
so lu tó ria e des clas si fi ca tó ria pa ra uso
pró prio inad mis sí ve is. ‘A pou ca quan- ti -
da de das subs tân ci as apre en didas não
afas ta a ca rac te ri za ção do cri me pre vis -
to no ar ti go 12 da Lei n. 6.368/76, des -
de que a fi na li da de de des ti na ção pa ra
ter ce i ro (além de o ser tam bém ao tra fi -
can te vi ci a do) se ja ni ti da men te com pro -
va da, co mo no ca so dos au tos, quan do
acom pa nha da até de ba lan ça de pre ci -
são e de ca chim bos’ (Ap. Crim. n.
29.716, da Ca pi tal,  jul  ga da em
17/5/93). A con di ção de usuá rio não ex -
clui o cri me de trá fi co de en tor pe cen te.
Pro va. Tes te mu nho de po li ci a is. Va li da -
de. Em se de de pro va pe nal que da ma -
jo ri tá rio o en ten di men to de que os po li -
ci a is não es tão im pe di dos de de por
so bre fa tos de que to ma ram co nhe ci -
men to em de cor rên cia de di li gên cia de
que par ti ci pa ram, dan do-se ao tes te -
mu nho, no ca so con cre to, o va lor que,
co mo qual quer de po i men to, me re cer,
ten do, por tan to, pe so pro ba tó rio” (Ape -
la ção Cri mi nal n. 32.718, de Cri ci ú ma,
rel. Des. Alber to Cos ta, in JC vol. 77,
pág. 604).

Não obs tan te o bri lhan te tra- ba -
lho da dou ta de fe sa, em su as ale ga-
ções fi na is, a au sên cia de lo ca li za ção
de ele men tos ta is co mo ba lan ça de
pre ci são ou me di do res não ex clui a
pos si bi li da de de co mér cio de subs tân-
cia en tor pe cen te. Con so an te o dis pos-
to no ar ti go 37 da Lei n. 6.368/76 ou -
tras cir cuns tân ci as tam bém são le va -
das em con si de ra ção, por oca sião da
de ci são, em se tra tan do de de li to con -
tra a sa ú de pú bli ca.

Por ou tro la do, os de po i men tos
dos po li ci a is que atu a ram no dia dos
fa tos são co e ren tes quan to à lo ca liza -
ção das subs tân ci as apre en di das em

po der do acu sa do, bem co mo sua ma -
ni fes ta von ta de de efe tu ar a tran sa-
ção com dro gas, tan to as sim é que se
pron ti fi cou a le vá-los ao lo cal on de po -
de ri am ad qui rir. Se us de po i men tos, no
mo men to pro ces su al pró prio, não fo -
ram con tra di ta dos. 

Ago ra a no bre de fe sa in sur ge-se 
con tra es tes, no in tu i to de mo di fi car a si -
tu a ção fá ti ca e des fa vo rá vel. É pro va
se gu ra pa ra em ba sar a con de na ção por 
vi o la ção ao ar ti go 12 da Lei n. 6.368/76
a apre en são da dro ga em po der do
acu sa do ali a da a con vin cen tes e im par -
ci a is de po i men tos de tes temu nhas, as
qua is vêm a con fir mar a con di ção de
tra fi can te do réu (in JC vol. 62, pág.
271).

Além dis so:

“Cri me con tra a sa ú de pú bli ca.
Ma co nha. Re cur sos ob je ti van do a
mi no ra ção da pe na e a ab sol vi ção.
De po i men to pres ta do por po li ci a is.
Va li da de. Sen ten ça con de na tó ria
con fir ma da” (Ape la ção Cri mi nal n.
29.776, São Jo sé, rel. ilus tre Des.
Ayres Ga ma Fer re i ra de Mel lo, in DJ
n. 8.789, de 21/7/93, pág. 7).

Não é de ma is lem brar que an te
as re man so sas de ci sões ju ris pru den -
ci ais de nos so Tri bu nal, os de po i men -
tos de po li ci a is cons ti tu em pro va vá li da,
co mo qual quer ou tra, des de que co e -
ren tes e har mo ni o sos com ou tros ele -
men tos de con vic ção. Os de po i men tos
dos po li ci a is  en con tram apo io nas de -
ma is pro vas car re a das aos pre sen tes
au tos. Não po dem ser des pre za dos, co -
mo de se ja a dou ta de fe sa, sem pro va
de má-fé ou sus pe i ta de fal si da de. Não
fo ram con tra di ta dos no mo men to pro-
ces su al.
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“Os de po i men tos pres ta dos por 

po li ci a is va lem, em prin cí pio, co mo o

de qual quer tes te mu nha, não po den -

do ser des pre za dos sem pro va de

má-fé ou sus pe i ta de fal si da de” ( in JC 

vols. 5/6, pág. 417, rel. emi nen te Des.

Mar cí lio Me de i ros).

As pro vas car re a das aos au tos

são su fi ci en tes pa ra um de cre to con-

de na tó rio, mor men te por que, “pa ra a

for ma ção de um ju í zo de cer te za ra -

zoá vel so bre o co mér cio de dro gas do

agen te de vi da men te pro ces sa do, não

é in dis pen sá vel a pro va efe ti va do trá fi -

co. Tal con ven ci men to po de re sul tar

sa tis fa to ri a men te com pro va do pe lo

con jun to de in dí ci os e cir cuns tân ci as

que cer cam o agen te en vol vi do” (JC

vol. 53/464).

A con de na ção do acu sa do, nos 

ter mos da pre am bu lar mi nis te ri al, é

me di da que se im põe.

III.

6 — Pas so à apli ca ção da pe -

na. Jef fer son Se bas tião de Sou za

agiu com cul pa bi li da de de grau mé -

dio. Pri má rio, não re gis tra con du ta so -

ci al de sa bo na do ra. Os mo ti vos da sua 

atu a ção in fra ci o nal fo ram di tos pe lo

des res pe i to à lei e aos prin cí pi os da

mo ral. As con se qüên ci as são as já co -

nhe ci das, dis se mi na ção de subs tân -

cia en tor pe cen te, com gra ve ris co à

so ci e da de. Des sa for ma, ana li sa das

as cir cuns tân ci as di tas ju di ci a is do ar -

ti go 59 do Có di go Pe nal, fi xo a pe -

na-ba se em 3 (três) anos de re clu são.

Ine xis tem cir cuns tân ci as agra van tes ou 

ate nu an tes a ser con si de ra das.

Au sen tes, tam bém, ca u sas de
es pe ci al au men to ou de di mi nu i ção.
Des sa for ma, es ta be le ço, em de fi ni ti -

vo, a pe na pri va ti va de li berda de de 3
(três ) anos de re clu são, por in frin gên -
cia ao ar ti go 12 da Lei n. 6.368/76.

Em idên ti cos pa râ me tros, fi xo a 
pe na de mul ta-tipo em 50 (cin qüen ta)
di as-multa. Ca da dia-multa igual a R$
2,50 (do is re a is e cin qüen ta cen ta -
vos), que tor no de fi ni ti va, de vi da men-
te cor ri gi da, quan do de sua qui ta ção
(art.170 da Lei n. 7.130/84).

A te or do dis pos to na Lei n.
8.072/90, es ta be le ço, pa ra o com ple to 
cum pri men to da re pri men da cor po ral
ora ir ro ga da ao réu, o re gi me fe cha do, 
de sig nan do a Pe ni ten ciá ria Esta du al
de Flo ri a nó po lis. Inca bí vel, por ou tro
la do, ao réu, qual quer be ne fí cio na le -
gis la ção pe nal e es pe cí fi ca, em ra zão
dos mo ti vos já men ci o na dos. Ne go o
be ne fí cio de re cor rer em li berda de.

7 — Pe lo ex pos to e con side ran -
do tu do o ma is que dos pre sen tes au tos 
cons ta e do Di re i to apli cá vel à es pé cie,
jul go pro ce den te a pre am bu lar acu sa tó -
ria e con de no Jef fer son Se bas tião de
Sou za, já qua li fi ca do, ao cum pri men to
de 3 (três) anos de re clu são, com mul ta, 
por in frin gên cia ao dis pos to no ar ti go 12 
da Lei n. 6.368/76. Cus tas na for ma da
lei. Tran si ta da em jul ga do, ins cre va-se
o no me do réu no Rol dos Cul pa dos, ofi -
ci an do-se à Cor re ge do ria-Geral da Jus -
ti ça. Fi xo em 15 URH a re mu ne ra ção do 
Sr. De fensor.

P.R.I.

Criciúma(SC), 17 de novembro de 1997.

Dr. Júlio César Knoll,

Juiz de Direito.

595 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

PRIMEIRA INSTÂNCIA SENTENÇAS





ÍNDICE NUMÉRICO





AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

         1.503-6   —   Rio de Ja neiro (STF).............................................. 529

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO

               734   —   Rio Grande do Norte (STJ) .................................... 553

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA

            7.479   —   Distrito Federal (STJ)............................................. 563

AGRAVOS DE INSTRUMENTO

 99.007884-1   —   Ibirama................................................................... 299
 00.004557-8   —   Blumenau............................................................... 327
 00.006767-9   —   Capital.................................................................... 323
 00.017157-3   —   Capital.................................................................... 326
 01.001855-7   —   Capital.................................................................... 306
 01.004207-0   —   Pomerode .............................................................. 285
 01.006858-3   —   Abelardo Luz.......................................................... 287
 01.009628-5   —   Descanso............................................................... 321

AGRAVOS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO

 01.012686-9   —   Capital.................................................................... 336
 01.012695-8   —   Capital.................................................................... 331
 01.015491-9   —   Jaraguá do Sul....................................................... 334

APELAÇÕES CÍVEIS

 96.002586-3   —   Criciúma................................................................. 269
 97.000563-6   —   Blumenau............................................................... 244
 97.003987-5   —   São Miguel do Oeste ............................................. 51
 97.007278-3   —   Joinville .................................................................. 169
 97.009399-3   —   Itajaí ....................................................................... 137
 97.012376-0   —   Chapecó ................................................................ 256
 98.000590-6   —   Curitibanos............................................................. 99
 98.012211-2   —   Capital.................................................................... 57
 98.013608-3   —   Capital.................................................................... 212
 98.014365-9   —   Pinhalzinho ............................................................ 123
 98.017169-5   —   Lages ..................................................................... 88
 99.000604-2   —   Blumenau............................................................... 37
 99.002623-0   —   Lages ..................................................................... 42
 99.004526-9   —   Timbó ..................................................................... 205

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 599



 99.004862-4   —   Criciúma................................................................. 225
 99.010894-5   —   Blumenau............................................................... 233
 99.012846-6   —   Capital.................................................................... 273
 99.014157-8   —   Joinville .................................................................. 280
 99.014312-0   —   Jaguaruna.............................................................. 94
 99.019165-6   —   Imbituba ................................................................. 176
 00.000843-5   —   Capital.................................................................... 517
 00.004566-7   —   Capital.................................................................... 48
 00.007087-4   —   Urussanga.............................................................. 184
 00.009522-2   —   Capital.................................................................... 131
 00.009207-0   —   Joaçaba ................................................................. 238
 00.010485-0   —   Rio do Sul .............................................................. 264
 00.021243-1   —   São Lourenço do Oeste ......................................... 62
 01.000749-0   —   Lages ..................................................................... 80
 01.006226-7   —   Itajaí ....................................................................... 172
 01.010738-4   —   Itajaí ....................................................................... 83
 01.011030-0   —   Cunha Porã............................................................ 202

APELAÇÕES CRIMINAIS

 00.010387-0   —   Criciúma................................................................. 393
 00.011239-9   —   Tijucas.................................................................... 418
 00.015736-8   —   Joinville .................................................................. 480
 00.021208-3   —   Blumenau............................................................... 380
 00.021771-9   —   Blumenau............................................................... 385
 01.001293-1   —   Lages ..................................................................... 402
 01.009659-5   —   Capital.................................................................... 412
 01.009687-0   —   Chapecó ................................................................ 389
 01.013996-0   —   Itajaí ....................................................................... 475
 01.015119-7   —   Papanduva............................................................. 485
 01.015673-3   —   Tubarão.................................................................. 406
 01.016736-0   —   Chapecó ................................................................ 496

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

 01.016228-8   —   Rio do Sul .............................................................. 501

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

 00.012020-0   —   Capital.................................................................... 342

EMBARGOS INFRINGENTES

 99.002826-7   —   Chapecó ................................................................ 346
 01.001400-4   —   Quilombo................................................................ 353

HABEAS CORPUS

 01.010779-1   —   Joinville .................................................................. 361
 01.011581-6   —   Capital.................................................................... 367

600 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE NUMÉRICO APELAÇÕES CRIMINAIS



MANDADOS DE SEGURANÇA

 00.007753-4   —   Capital.................................................................... 28

 00.009663-6   —   Capital.................................................................... 25

 01.000403-3   —   Capital.................................................................... 21

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR

 01.019824-0   —   Videira.................................................................... 573

RECLAMAÇÃO

 00.004806-2   —   Xanxerê ................................................................. 504

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA

 99.019755-7   —   Indaial .................................................................... 509

RECURSO ESPECIAL CRIME

 00.018114-5   —   Chapecó ................................................................ 578

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

     192.527-2   —   Paraná (STF) ......................................................... 537

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS

       81.035-7   —   São Paulo (STF) .................................................... 543

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

           11.220   —   Bahia (STJ) ............................................................ 565

RECURSOS CRIMINAIS

 01.010746-5   —   Itapema.................................................................. 372

 01.018021-9   —   Chapecó ................................................................ 377

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 601

MANDADOS DE SEGURANÇA ÍNDICE NUMÉRICO





ÍNDICE POR ASSUNTO





A

AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO

— Espa ço pú bli co — Far má cia. Per mis são de uso. Ato ne go ci al uni -

la te ral, dis cri ci o ná rio e pre cá rio. Aten di men to ao in te res se do pú -

bli co. Ple i to pro ce den te. ................................................................ 48

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

— Vide Inde ni za ção.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

—  Vide Pos ses só ria.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

—  Re gi men to in ter no — Tri bu nal de Jus ti ça. Inclu são de dis po si ti vo

le gal nas ele i ções de car gos de di re ção. Con fli to com as re gras da

Lei Com ple men tar n. 35/79 — LOMAN. Incons ti tu ci o na li da de de -

cla ra da........................................................................................... 529

ACIDENTE DO TRABALHO

— Inde ni za ção — Cul pa gra ve do em pre ga dor. Com pro va ção. Ver -

ba de vi da. ..................................................................................... 184

AGRAVO DE INSTRUMENTO

—  Vide Re cur so.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

— Con ces são con tra a Fa zen da Pú bli ca — Admis si bi li da de. Re qui -

si tos pre sen tes. Hi pó te se ex cep ci o nal.......................................... 287

— Con ces são na sen ten ça de mé ri to — Pos si bi li da de. Efe i tos........ 287

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA

CONSTITUIÇÃO FED ERAL

— Art. 17............................................................................................ 28

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 605



C

CAMBIAL

— Du pli ca ta — Tí tu lo com en dos so-caução e com en dos so-mandato.

Dis tin ção. ....................................................................................... 169

CAR TA PRECATÓRIA

— Inqui ri tó ria — Au sên cia de in ti ma ção do acu sa do e do de fen sor da

ex pe di ção. Ciên cia de am bos no ter mo de au diên cia. Nu li da de

afas ta da.......................................................................................... 418

CÉDULA DE CRÉDITO RU RAL

— Mul ta con tra tu al — Re du ção do per cen tu al ba se a do no CDC.

Impos si bi li da de. Le gis la ção es pe cí fi ca que dis ci pli na a ma té ria. .. 202

CERCEAMENTO DE DEFESA

— Ino cor rên cia — Aca re a ção. Inde fe ri men to. Mera fa cul da de do ma -

gis tra do. Pre li mi nar re je i ta da.......................................................... 418

— Ino cor rên cia — Di li gên ci as inú te is. Cons ta ta ção. Pre li mi nar re je i -

ta da. ............................................................................................... 238

CITAÇÃO (matéria pe nal)

— Inter ro ga tó rio — Au sên cia. Fal ta su pri da pela re qui si ção do réu

pre so. Ine xis tên cia de pre ju í zo. Nu li da de afas ta da. ...................... 418

CÓDIGO CIVIL

— Art. 159........................................................................................... 184

— Art. 127........................................................................................... 212

— Art. 499........................................................................................... 137

— Art. 506........................................................................................... 137

— Art. 999........................................................................................... 346

— Art. 1.000........................................................................................ 346

— Art. 1.095........................................................................................ 83

— Art. 1.432........................................................................................ 57

— Art. 1.450........................................................................................ 256

— Art. 1.458........................................................................................ 51

— Art. 1.531........................................................................................ 123

— Art. 1.537, II.................................................................................... 176

CÓDIGO COMERCIAL (Lei n. 556/1850)

— Art. 131, I ........................................................................................ 131

606 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO CAMBIAL



CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei n. 8.078/1990)

— Art. 2º ............................................................................................ 51

— Art. 3º ............................................................................................ 51

— Art. 4º,III ........................................................................................ 131

— Art. 6º, III ....................................................................................... 99

— Art. 6º, VI ....................................................................................... 264

— Art. 6º, VIII ..................................................................................... 323

— Art. 14, § 4º ................................................................................... 225

— Art. 18, §§ 1º e 3º .......................................................................... 238

— Art. 47............................................................................................ 51

— Art. 51, II........................................................................................ 83

— Art. 51, IV ........................................................................51, 131 e 353

— Art. 51, § 2º ................................................................................... 137

CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE SANTA CATARINA/FORO JU DI CIAL

— Art. 414, § 2º ................................................................................. 336

— Art. 417.......................................................................................... 336

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

— Art. 14............................................................................................ 131

— Art. 17............................................................................................ 131

— Art. 20, §§ 3º e 4º ......................................................... 212, 269 e 331

— Art. 20, § 4º ................................................................................... 176

— Art. 21............................................................................................ 212

— Art. 21, pa rá gra fo úni co................................................................. 88

— Art. 37............................................................................................ 94

— Art. 50............................................................................................ 212

— Arts. 103 e se guin tes .................................................................... 287

— Art. 244.......................................................................................... 94

— Art. 249, § 2º ................................................................................. 94

— Art. 265, IV, a ................................................................................ 299

— Art. 267, IV.......................................................................... 346 e 509

— Art. 273, § 2º ................................................................................. 287

— Art. 286.......................................................................................... 264

— Art. 295.......................................................................................... 326

— Art. 397.......................................................................................... 62

— Art. 460.......................................................................................... 137

— Art. 475, II...................................................................................... 517

— Art. 499.......................................................................................... 212

— Art. 515.......................................................................................... 94

— Art. 523, § 4º ................................................................................. 306

— Art. 525, I....................................................................................... 334

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 607

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei n. 8.078/1990) ÍNDICE POR ASSUNTO



— Art. 535, II....................................................................................... 342

— Art. 557, § 1º ................................................................. 331, 334 e 336

— Art. 558, pa rá gra fo úni co................................................................ 306

— Art. 586........................................................................................... 346

— Art. 602 ................................................................................... 62 e 184

— Art. 618........................................................................................... 346

— Art. 630........................................................................................... 131

— Art. 669........................................................................................... 99

— Art. 792........................................................................................... 321

— Art. 835........................................................................................... 306

— Arts. 928 e se guin tes...................................................................... 137

CÓDIGO DE PROCESSO PE NAL

— Art. 3º ............................................................................................. 372

— Art. 5º, II ......................................................................................... 94

— Art. 40............................................................................................. 94

— Art. 41............................................................................................. 485

— Art. 61............................................................................................. 406

— Art. 70............................................................................................. 501

— Art. 226........................................................................................... 418

— Art. 411........................................................................................... 377

— Art. 564, III, b.................................................................................. 412

— Art. 564, III, c .................................................................................. 496

— Art. 581........................................................................................... 372

— Art. 593, III, a, b, c e d .................................................................... 480

— Art. 594........................................................................................... 367

— Art. 600, § 4º .................................................................................. 480

— Art. 654, § 2º .......................................................................... 377 e 475

CÓDIGO DE PROCESSO PE NAL MILITAR (Lei n. 1.002/1969)

— Art. 527........................................................................................... 367

CÓDIGO PE NAL

— Art. 121, ca put ..................................................................... 372 e 377

—  Art. 121, § 2º, I e III ....................................................................... 480

— Art. 155........................................................................................... 501

— Art. 155, §§ 1º e 4º ......................................................................... 583

— Art. 155, § 4º, I e IV ............................................................. 393 e 583

— Art. 155, § 4º, III e IV ...................................................................... 406

— Art. 155, § 4º, IV ................................................................ 380 e 485

— Art. 157........................................................................................... 475

— Art. 157, § 2º, I e II ......................................................................... 496

— Art. 158, § 1º .................................................................................. 418

— Art. 171, ca put............................................................. 385, 406 e 501

608 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO CÓDIGO DE PROCESSO PE NAL



— Art. 180, ca put ............................................................................... 393

— Art. 180, § 1º ................................................................................. 406

— Art. 218.......................................................................................... 361

— Art. 250, § 1º, II, a ......................................................................... 393

— Art. 288.......................................................................................... 418

CÓDIGO PE NAL (Lei n. 7.209/1984)

— Art. 14, II ................................................... 377, 393, 418, 480 e 485

— Art. 29 ................................................................................ 406 e 485

— Art. 50............................................................................................ 583

— Art. 59............................................................................................ 418

— Art. 61, II, a e c .............................................................................. 372

— Art. 61, II, h.................................................................................... 496

— Art. 62, I......................................................................................... 393

— Art. 65, I e III, d.............................................................................. 393

— Art. 69 ................................................................................ 361 e 393

— Art. 70, ca put, par te fi nal ............................................................... 480

— Art. 71, ca put ................................................................................. 385

— Art. 71 ................................................................................ 393 e 418

— Art. 77, I......................................................................................... 485

— Art. 107, IV .................................................................................... 406

— Art. 109, V e VI .............................................................................. 406

— Art. 110, § 1º ................................................................................. 406

— Art. 119.......................................................................................... 393

CÓDIGO PE NAL (Lei n. 9.714/1998)

— Art. 44............................................................................................ 485

COMPETÊNCIA (matéria pe nal)

— Con fli to de ju ris di ção — Fur to. Com pe tên cia do ju í zo do lo cal da

con su ma ção da sub tra ção. Exe ge se do art. 70 do CPP.   .......... 501

COMPRA E VENDA

— Ve í cu lo — Ali e na ção fi du ciá ria. Res tri ção des co nhe ci da do ad qui -

ren te. Infrin gên cia ao prin cí pio da boa-fé do ven de dor e da ins ti tu i -

ção fi nan ce i ra. Tran sa ção anu la da. ............................................. 131

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

— Vide Com pe tên cia.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

—  1989 — Art. 27, I ....................................................................... 25

CONSTITUIÇÃO FED ERAL

—  1988 — Art. 1º, II e III................................................................ 205

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 609

CÓDIGO PE NAL (Lei n. 7.209/1984) ÍNDICE POR ASSUNTO



— Art. 3º, I ......................................................................... 25
— Art. 5º, V ........................................................... 244 e 402
— Art. 5º, X ........................................................................ 244
— Art. 5º, XXIX .................................................................. 273
— Art. 5º, XXXII ................................................................. 264
— Art. 5º, LIV e LV ........................................................... 496
— Art. 5º, LXI ..................................................................... 176
— Art. 5º, LXXVI ................................................................ 205
— Art. 5º, § 2º .................................................................... 264
— Art. 7º, IV ........................................................... 25 e 184
— Art. 7º, XVII ................................................................... 517
— Art. 7º, XXVIII ................................................................ 184
— Art. 21, XI ...................................................................... 573
— Art. 30, I, VII e VIII......................................................... 573
— Art. 37............................................................................ 28
— Art. 37, § 6º ................................................................... 37
— Art. 39, § 2º ................................................................... 25
— Art. 40, § 4º ................................................................... 565
— Art. 127.......................................................................... 205
— Art. 192, § 3º ................................................................. 99
— Art. 194.......................................................................... 184
— Art. 195.......................................................................... 184
— Art. 201, § 9º ................................................................. 21
— Art. 227.......................................................................... 205

CONTRATO

— Ban cá rio — Uti li za ção da taxa re fe ren ci al (TR) como fa tor de cor re -

ção mo ne tá ria. Cláu su la abu si va. Nu li da de de cre ta da.................. 353

— Com pra e ven da — Res ci são. Ali e nan te que pre ten de a re ten ção

de ar ras, mul ta con tra tu al e a per da das pres ta ções pa gas pelo

com pra dor. Invi a bi li da de. Ape lo des pro vi do. ................................ 83

— Empre i ta da — Ser vi ços pú bli cos. Atra so no pa ga men to. Cor re ção

mo ne tá ria. Inci dên cia. Ver ba de vi da. ............................................. 212

CORREÇÃO MONETÁRIA

— Con tra to de em pre i ta da — Ser vi ços pú bli cos. Atra so no pa ga men -

to. Atu a li za ção mo ne tá ria. Inci dên cia. Ver ba de vi da. .................... 212

CRIME CON TRA A SAÚDE PÚBLICA

— Ma co nha — Uso pró prio. Con de na ção las tre a da na con fis são ex -

tra ju di ci al e ju di ci al cor ro bo ra da pe los de po i men tos po li ci a is. De ci -

são man ti da.................................................................................... 389

— Trá fi co de en tor pe cen te — Des clas si fi ca ção para uso pró prio.

Inad mis si bi li da de. Trans gres são do art. 12 da Lei Anti tó xi cos de -

mons tra da. Ape lo des pro vi do......................................................... 380

610 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO CONTRATO



— Trá fi co de en tor pe cen te — Inter me di a ção en tre con su mi dor e for -

ne ce dor. Com pro va ção. Des clas si fi ca ção para uso. Impos si bi li -

da de. Con de na ção. ....................................................................... 589

CRIME DE IMPRENSA

— Injú ria — No tí cia ofen si va in se ri da em clas si fi ca do de jor nal. Dano 

mo ral ca rac te ri za do. Inde ni za ção de vi da. De ci são man ti da. ....... 244

— Pe rió di co — Ma té ria ve i cu la da que tece co men tá rio ma li ci o so e

ofen si vo. Di re i to de res pos ta. Le gi ti mi da de. ................................ 402

D

DANO MORAL

— Che que sus ta do — De vo lu ção por alí nea in cor re ta. Ne gli gên cia

do ban co com pro va da. Ofen sa à ima gem do cli en te. Ver ba de vi -

da. ................................................................................................ 233

— Cu mu la ção com es té ti co — Pos si bi li da de. ................................... 62

— Qu an tum — Fi xa ção. Cri té rio........................................................ 176

DEFESA (matéria penal)

— Pré via — Peça pro ces su al dis pen sá vel. ....................................... 485

DENÚNCIA

— Inép cia e sem jus ta ca u sa — Ino cor rên cia. Peça acu sa tó ria que

des cre ve os fa tos com ob ser vân cia do art. 41 do CPP. .............. 485

DESPACHO DA VICE-PRESIDÊNCIA

— Mu ni cí pio — Te le fo nia ce lu lar. Cons tru ção de tor re. Sus pen são. 

Ale ga ção de le são gra ve à or dem pú bli ca e con tra ri e da de ao Pla -

no Di re tor. Inde mons tra ção. Ple i to in de fe ri do.   ........................... 573

— Re cur so es pe ci al — Ale ga da ofen sa ao art. 69, ca put, do CP. Ino -

cor rên cia.  Di ver gên cia ju ris pru den ci al. Não com pro va ção. Inad -

mis si bi li da de do ape lo. ................................................................. 578

DIREITO DO CONSUMIDOR

— Ve í cu lo novo — Qu e bra do mo tor. Ví cio do pro du to. Subs ti tu i ção

in te gral do bem. Apli ca ção do art. 18, § 3º, do CDC. ................... 238

DOUTRINA

— Atu a li da des pro ces su a is e um rá pi do pa no ra ma da Jus ti ça no

Esta do — João José Ra mos Scha e fer, De sem bar ga dor. ............ 3

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 611

CRIME DE IMPRENSA ÍNDICE POR ASSUNTO



DUPLICATA

— Vide Cam bi al.

E

EMBARGOS À EXECUÇÃO

— Vide Exe cu ção.

EM BARGOS DE DECLARAÇÃO

— Vide Re cur so.

EM BARGOS DO DEVEDOR

— Intem pes ti vi da de — Re co nhe ci men to. Inob ser vân cia do pra zo de -

cen di al do art. 738, II, do CPC. ..................................................... 99

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998

— Art. 4º ............................................................................................. 21

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (Lei n. 8.069/1990)

— Art. 111, V ...................................................................................... 543

ESTELIONATO

— De li to ca rac te ri za do — Con fis são ex tra ju di ci al e ju di ci al do réu ali a da

aos de po i men tos tes te mu nha is. Au to ria e ma te ri a li da de com pro -

va das. Con de na ção man ti da. ........................................................ 385

EXECUÇÃO

— Acor do en tre as par tes — Sus pen são da lide. Fi an ça. Extin ção.

Ino cor rên cia. Sub sis tên cia até o cum pri men to do ajus te fir ma do.. 321

— Con tra to ban cá rio — Emprés ti mo em con ta cor ren te. Tí tu lo exe cu -

ti vo ex tra ju di ci al ti pi fi ca do. Exe ge se do art. 585, II, do CPC. ........ 172

— Con tra to ban cá rio — Re ne go ci a ção da dí vi da. No va ção. Ino cor -

rên cia. Au sên cia da jun ta da do pac to ori gi nal. Nu li da de da exe cu -

ci o nal man ti da. Extin ção do fe i to. ................................................. 346

— Embar gos — Du pli ca tas. Pro tes to ex tra í do com base em bo le to

ban cá rio.  Do cu men to im pres tá vel para cons ti tu ir tí tu lo exe cu ti vo. 

Extin ção do fe i to............................................................................. 280

— Embar gos — Nota pro mis só ria. Co bran ça. Pe na li da de do art.

1.531 do CC. Apli ca ção. Invi a bi li da de. Via ina de qua da. Tí tu lo cor -

ri gi do pela pou pan ça. Impos si bi li da de. Subs ti tu i ção pelo INPC.

Ape lo des pro vi do............................................................................ 123

612 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO DUPLICATA



EXECUÇÃO FISCAL

— Fa lên cia — De cre ta ção su per ve ni en te. Ju ros de mora. Co bran ça. 

Inad mis si bi li da de. Exe ge se do art. 26 do De cre to-Lei n. 7.661/45. . 285

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

— De cre ta ção — Pres cri ção da pre ten são pu ni ti va do Esta do. Re co -

nhe ci men to de ofí cio. .................................................................... 393

EXTORSÃO

— De li to con su ma do — Ane mia pro ba tó ria. Cons ta ta ção. Apli ca ção

do prin cí pio in du bio pro reo. Sen ten ça ab so lu tó ria man ti da. ....... 418

— Empre go de arma e for ma ção de qua dri lha — Far ta pro va da par ti -

ci pa ção dos acu sa dos na prá ti ca dos de li tos. Con de na ções man -

ti das. ............................................................................................. 418

— Ten ta ti va — Ino cor rên cia. Agen tes que não che ga ram a cons tran -

ger a ví ti ma nem pra ti ca ram atos de exe cu ção. Absol vi ção.   ..... 418

F

FIANÇA

— Exe cu ção — Acor do en tre as par tes. Sus pen são da lide. Fi an ça.

Extin ção. Ino cor rên cia. Sub sis tên cia até o cum pri men to do ajus te

fir ma do. ........................................................................................ 321

FUNCIONÁRIO PÚBLICO

— Adi ci o nal por tem po de ser vi ço — Teto re mu ne ra tó rio. Inci dên cia

so bre o to tal efe ti va men te pago.................................................... 28

— Ser ven tuá rio da jus ti ça apo sen ta do — Gra ti fi ca ção es pe ci al.

Incor po ra ção. Inde fe ri men to. Di re i to lí qui do e cer to. Au sên cia de

com pro va ção. Ple i to in de fe ri do. .................................................... 565

— Tem po de ser vi ço ru ral — Aver ba ção. Con tri bu i ção pre vi den ciá -

ria. Não com pro va ção. Au sên cia de di re i to lí qui do e cer to. Se gu -

ran ça de ne ga da.  ......................................................................... 21

FURTO QUALIFICADO

— Arrom ba men to e con cur so de agen tes — De li to con fi gu ra do. Au -

to ria e ma te ri a li da de com pro va das. Con de na ção......................... 583

— Con cur so de agen tes — Apre en são da res fur ti va. Au sên cia. Irre -

le vân cia. Pro va con vin cen te da au to ria da sub tra ção. Con de na -

ção man ti da................................................................................... 393

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 613

EXECUÇÃO FISCAL ÍNDICE POR ASSUNTO



— Con cur so de agen tes — Con de na ção ali cer ça da nas de cla ra ções

do co-réu e nos de po i men tos de po li ci a is que par ti ci pa ram da di li -

gên cia. Va li da de. De ci são man ti da. ............................................... 380

— Con cur so de agen tes — Ten ta ti va. Re co nhe ci men to. Atos ini ci a is

de exe cu ção do de li to com pro va dos. Con de na ção man ti da. ........ 485

— Empre go de cha ve fal sa e con cur so de agen tes — De li to ca rac te ri -

za do. Au to ria e ma te ri a li da de com pro va das. Con de na ção man ti -

da. .................................................................................................. 406

H

HABEAS CORPUS

— Exces so de pra zo — De mo ra jus ti fi ca da. Auto de pri são em fla -

gran te. Ho mo lo ga ção. Au sên cia. Mera ir re gu la ri da de. Ordem de -

ne ga da. .......................................................................................... 361

— Exces so de pra zo — Ino cor rên cia. Li ber da de pro vi só ria. Inde fe ri -

men to. Di re i to de re cor rer em li ber da de. Invi a bi li da de. Ordem de -

ne ga da. .......................................................................................... 367

HOMICÍDIO

— Ten ta ti va — Le gí ti ma de fe sa ca rac te ri za da. Absol vi ção su má ria.

Por te ile gal de arma. Impu ta ção ab sor vi da pela ex clu den te re co -

nhe ci da. ......................................................................................... 377

HONORÁRIOS DE ADVOGADO

— Ca u sa sem con de na ção — Fi xa ção con so an te a apre ci a ção eqüi -

ta ti va do juiz. Vi a bi li da de................................................................ 331

I

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM

— Pas si va — Man da do de se gu ran ça. Indi ca ção er rô nea da au to ri -

da de co a to ra. Extin ção do fe i to. De cre ta ção. ................................ 509

INDENIZAÇÃO

— Trans por te aé reo — Atra so no vôo. Dano ma te ri al. Não com pro va -

ção. Dano mo ral. Ver ba de vi da. Re cur so par ci al men te pro vi do. ... 264

614 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO HABEAS CORPUS



J

JOÃO JOSÉ RAMOS SCHAEFER (Des.)

— Atu a li da des pro ces su a is e um rá pi do pa no ra ma da Jus ti ça no

Esta do. .......................................................................................... 3

JÚRI

— Qu e si tos — Con tra di ção e erro na for mu la ção. Ino cor rên cia. De ci -

são con trá ria à pro va dos au tos. Não con fi gu ra ção. Ve re dic to

man ti do.......................................................................................... 480

JUROS

— Ca pi ta li za ção — Admis si bi li da de. Exe ge se da Sú mu la 93 do STJ. 99

— Re a is — Li mi ta ção cons ti tu ci o nal. Au to-aplicabilidade do art. 192,  

§ 3º, da CF. .................................................................................. 99

LEGISLAÇÃO FEDERAL

Decretos 

— N.   2.056/1996 — Art. 28, pa rá gra fo úni co ................................ 573

— N. 22.626/1933  — Vide Lei de Usu ra.

— N. 57.663/1966 — Vide Lei Uni for me so bre Le tras de Câm bio e
No tas Pro mis só ri as.

— N. 61.589/1967 — Art. 4º, § 2º.................................................... 256

Decretos-Leis

— N. 73/1966 — ...................................................................... 94

— N. 167/1967 — Art. 71 ........................................................... 202

— N.    201/1967 — ...................................................................... 537

— N.    413/1969 — Art. 5º ........................................................... 99

— N. 1.002/1969 — Vide Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar.

— N. 7.661/1945 — Vide Lei de Fa lên ci as.

Leis

— N.    556/1850 — Vide Có di go Co mer ci al.

— N. 1.060/1950 — Vide Lei da Assis tên cia Ju di ciá ria.

— N. 4.348/1964 — Art. 4º ............................................................ 573

— N. 4.595/1964 — ...................................................................... 99

— N. 5.250/1967 — Vide Lei de Impren sa.

— N. 5.474/1968 — Vide Lei das Du pli ca tas.

— N. 5.772/1971 — ...................................................................... 273

— Art. 65, item 12 ............................................. 269

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 615

JOÃO JOSÉ RAMOS SCHAEFER (Des.) ÍNDICE POR ASSUNTO



— N. 6.015/1973 — Vide Lei dos Re gis tros Pú bli cos.

— N. 6.099/1974 — Art. 11, § 1º ................................................... 137

— N. 6.194/1974 — Art. 7º ............................................................ 57

— N. 6.368/1976 — Vide Lei Anti tó xi cos.

— N. 6.840/1980 — Art. 5º ............................................................ 99

— N. 7.132/1983 — ...................................................................... 137

— N. 7.209/1984 — Vide Có di go Pe nal.

— N. 7.210/1984 — Vide Lei de Exe cu ção Pe nal.

— N. 7.347/1985 — Art. 12, § 1º ................................................... 553

— N. 8.069/1990 — Vide Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

— N. 8.072/1990 — Vide Lei dos Cri mes He di on dos.

— N. 8.078/1990 — Vide Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

— N. 8.212/1991 — ...................................................................... 184

— N. 8.213/1991 — ...................................................................... 184

— N. 8.437/1992 — Art. 1º ............................................................ 287

— N. 8.441/1992 — ...................................................................... 57

— N. 8.625/1993 — Vide Leis Orgâ ni cas Na ci o na is do Mi nis té rio
Pú bli co.

— N. 8.934/1994 — Art. 34 ........................................................... 273

— N. 9.099/1995 — Art. 89 ......................................... 475, 501 e 504

— N. 9.279/1996 — ...................................................................... 273

— N. 9.437/1997 — Art. 10, ca put ................................................ 361

— Art. 10 .............................................. 377 e 475

— N. 9.472/1997 — Vide Lei das Te le co mu ni ca ções.

— N. 9.494/1997 — ...................................................................... 287

— N. 9.714/1998 — Vide Có di go Pe nal.

LEI ANTITÓXICOS (Lei n. 6.368/1976)

— Art. 12.............................................................................361, 380 e 589

— Art. 14............................................................................................. 361

— Art. 16 ................................................................................. 380 e 389

— Art. 22, § 5º .................................................................................... 380

— Art. 35............................................................................................. 361

LEI DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (Lei n. 1.060/1950)

— Art. 11, § 1º .................................................................................... 176

LEI DAS DUPLICATAS (Lei n. 5.474/1968)

— Art. 25............................................................................................. 169

LEI DAS TELECOMUNICAÇÕES (Lei n. 9.472/1997)

— Art. 1º, pa rá gra fo úni co .................................................................. 573

616 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO LEI ANTITÓXICOS (Lei n. 6.368/1976)



LEI DE EXECUÇÃO PENAL (Lei n. 7.210/1984)

— Art. 168.......................................................................................... 583

— Art. 169.......................................................................................... 583

LEI DE FALÊNCIAS (Decreto-Lei n. 7.661/1945)

— Art. 26............................................................................................ 285

LEI DE IMPRENSA (Lei n. 5.250/1967)

— Art. 29............................................................................................ 402

— Art. 30, I, §§ 1º e 3º ....................................................................... 402

— Art. 31, I......................................................................................... 402

— Art. 32 e § 1º ................................................................................. 402

— Art. 49............................................................................................ 244

— Art. 50............................................................................................ 244

— Art. 51............................................................................................ 244

— Art. 53, I, II e III.............................................................................. 244

LEI DE USURA (Decreto n. 22.626/1933)

— Art. 1º, ca put.................................................................................. 99

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS (Lei n. 8.072/1990)

— Art. 10............................................................................................ 361

LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS (Lei n. 6.015/1973)

— Art. 30............................................................................................ 205

— Art. 214.......................................................................................... 42

LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (Lei

Complementar n. 35/1979)

— Art. 69............................................................................................ 517

— Art. 102.......................................................................................... 529

LEI ORGÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

SANTA CATARINA (Lei Complementar n. 197/2000)

— Art. 188.......................................................................................... 517

LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS

PROMISSÓRIAS (Decreto n. 57.663/1966)

— Art. 18............................................................................................ 169

LEIS COMPLEMENTARES

— N.   35/1979 — Vide Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra Na ci o nal.

— N.   40/1981 — Vide Leis Orgâ ni cas Na ci o na is do Mi nis té rio
Pú bli co.

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 617

LEI DE EXECUÇÃO PENAL (Lei n. 7.210/1984) ÍNDICE POR ASSUNTO



— N.      75/1993 — Art. 222 ......................................................... 517

— N.    156/1997 — (Esta du al) ........................................... 37 e 517

— N.    161/1997 — (Esta du al).......................................... 37 e 517

— N.    197/2000 — Vide Lei Orgâ ni ca do Mi nis té rio Pú bli co do
Esta do de San ta Ca ta ri na.

LEIS ORGÂNICAS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

— N.      40/1981 — Art. 39 ........................................................... 517

— N. 8.625/1993 — Art. 52 ........................................................... 517

M

MACONHA

— Vide Cri me con tra a sa ú de pú bli ca.

MANDADO DE SEGURANÇA

— Pen si o nis ta — Pen são es pe ci al. Be ne fí cio vin cu la do ao sa lá rio mí -

ni mo. Di re i to lí qui do e cer to. Ordem con ce di da. ............................ 25

— Trans por te de car ga — Ca mi nhão-tanque. Uti li za ção para car ga

ge né ri ca quan do va zio. Inde fe ri men to. Exe ge se da Re so lu ção

Con tran n. 116/2000. Li mi nar man ti da. ......................................... 563

MEDIDA CAUTELAR

— Inci den tal — De ve dor. Exclu são do nome nos ca das tros de ina -

dim plen tes. Impos si bi li da de. Au sên cia de dis cus são do dé bi to no

pro ces so prin ci pal. Li mi nar cas sa da. ............................................. 323

MENOR

— Ado les cen te — Ato in fra ci o nal. Impo si ção de li ber da de vi gi a da.

Re gres são para in ter na ção sem a ou vi da do me nor. Impos si bi li da -

de. De ci são anu la da.   ................................................................... 543

— Ato in fra ci o nal — Ho mi cí dio. Au to ria e ma te ri a li da de com pro va -

das. Impo si ção de me di da so ci o e du ca ti va de in ter na ção. De ci são

man ti da. ......................................................................................... 412

MINISTÉRIO PÚBLICO

— Pro mo tor de Jus ti ça — Apo sen ta do ria. Li cen ça-prêmio não go za -

da. Di re i to a in de ni za ção................................................................ 517

MULTA

— Con tra tu al — Con tra to ban cá rio. Mi no ra ção de ofí cio. Exe ge se do

art. 52, § 1º, do CDC. ..................................................................... 99

618 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO LEIS ORGÂNICAS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO



N

NULIDADE (matéria penal)

— Pro ces so — Adi ta men to. Inclu são de co-autor no pro ces so após a 

ins tru ção cri mi nal. Con de na ção com base nas pro vas já co lhi das.

Ofen sa ao prin cí pio  do con tra di tó rio e da am pla de fe sa. De cre ta -

ção. ............................................................................................... 496

P

PENA CRIMINAL

— Fi xa ção exa cer ba da — Mi ti ga ção. ................................................ 418

— Pri va ti va de li ber da de — Subs ti tu i ção por res tri ti va de di re i tos.

Impos si bi li da de. Re qui si tos do art. 44, III, do CP au sen tes.  ....... 485

PENHORA

— Bens não lo ca li za dos — Re qui si ção de in for ma ções à Re ce i ta Fe -

de ral. Admis si bi li da de. ................................................................. 327

PETIÇÃO INICIAL

— Inde fe ri men to — Re je i ção. Peça que não fi gu ra en tre as hi pó te -

ses ar ro la das no art. 295 do CPC.  .............................................. 326

PETIÇÃO INICIAL

— Inép cia — Ocor rên cia. Peça exor di al que não de cli na os fun da -

men tos fá ti cos e ju rí di cos do pe di do. ........................................... 238

POSSESSÓRIA

— Re in te gra ção — Le a sing. Va lor re si du al ga ran ti do. Co bran ça an -

te ci pa da. Des ca rac te ri za ção da aven ça. Trans for ma ção em com -

pra e ven da a pra zo. Des ca bi men to do in ter di to pos ses só rio.

Extin ção do fe i to............................................................................ 137

— Re in te gra ção — Li mi nar de fe ri da. Ve í cu lo im por ta do. Bem es sen -

ci al. Argu men to in con sis ten te.  Ma nu ten ção da me di da. ............. 326

PRAZO

— Ape la ção — Inti ma ção pelo Diá rio da Jus ti ça. Pro ces so em trâ mi -

te na co mar ca da Ca pi tal. Con ta gem. .......................................... 336

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 619

NULIDADE (matéria penal) ÍNDICE POR ASSUNTO



PREFEITO MUNICIPAL

— Impro bi da de ad mi nis tra ti va — Li mi nar. Afas ta men to do car go. Ma -

té ria com re cur sos jul ga dos man ten do-se a li mi nar. Impe tra ção de

man da do de se gu ran ça com o mes mo ob je to e ca u sa de pe dir.

Inca bi men to. Agra vo re gi men tal des pro vi do. ................................ 553

PRISÃO DOMICILIAR

— Con ces são — De ci são sem a ma ni fes ta ção do Par quet. Be ne fí cio

cas sa do. Re cur so mi nis te ri al pro vi do............................................. 372

PROCESSO

— Sus pen são — De cre ta ção or de na da com base no art. 265, IV, le tra 

a, pri me i ra par te, do CPC. Ca bi men to da me di da. Pre ju di ci a li da de

ex ter na con fi gu ra da. ...................................................................... 299

PROCESSO CRIME

— Nu li da de — Adi ta men to. Inclu são de co-autor no pro ces so após a

ins tru ção cri mi nal. Con de na ção com base nas pro vas já co lhi das.

Ofen sa ao prin cí pio  do con tra di tó rio e da am pla de fe sa. De cre ta -

ção.................................................................................................. 496

— Sus pen são — Ofe re ci men to pelo Par quet. Re je i ção pelo acu sa do. 

Re e di ção do pe di do. Impos si bi li da de. Pre clu são e fal ta dos re qui -

si tos para o be ne fí cio. .................................................................... 504

PROMOTOR DE JUSTIÇA

— Vide Mi nis té rio Pú bli co.

R

RECEPTAÇÃO DOLOSA

— De li to ca rac te ri za do — Indí ci os fir mes de que o agen te co nhe cia a

ori gem cri mi no sa dos ob je tos. Con de na ção man ti da. .................. 393

RECURSO

— Agra vo de ins tru men to —  Ape lo in ter pos to em me di da ca u te lar.

Con ces são de efe i to sus pen si vo.  Aco lhi men to. Pos si bi li da de de

le são gra ve e de di fí cil re pa ra ção. ................................................ 306

— Agra vo de ins tru men to — Fal ta de peça obri ga tó ria. Se gui men to

ao ape lo ne ga do. Jun ta da pos te ri or. Invi a bi li da de. Pre clu são con -

su ma da........................................................................................... 334

620 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO PREFEITO MUNICIPAL



— Agra vo de ins tru men to — Fal ta de peça obri ga tó ria. Se gui men to

ao ape lo ne ga do. Exe ge se do art. 525, I, do CPC. ...................... 336

— Agra vo de ins tru men to — Inter po si ção con tra de ci são pos te ri or à

sen ten ça. Des ca bi men to. Exe ge se do art. 523, § 4º, do CPC.  .. 306

— Embar gos de de cla ra ção — Omis são. Ine xis tên cia. Re dis cus são

da ma té ria jul ga da. Inad mis si bi li da de. Re je i ção. .......................... 342

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

— Mu ni cí pio — Lei or gâ ni ca. Dis po si ti vos pre ven do so bre o jul ga -

men to de pre fe i to por cri mes de res pon sa bi li da de. Incons ti tu ci o -

na li da de par ci al. De cla ra ção. ....................................................... 537

REGISTRO CIVIL

— Nas ci men to — Gra tu i da de do ato. Co bran ça de emo lu men tos

pela ser ven tuá ria ex tra ju di ci al. Con du ta an ti ju rí di ca e an tié ti ca.

Pe na li da de im pos ta....................................................................... 205

— Re ti fi ca ção — Me nor. Exclu são do nome de fa mí lia do va rão. Aco -

lhi men to. Pa ter ni da de bi o ló gi ca e exa me de DNA ne ga ti vos. De ci -

são man ti da................................................................................... 80

REGISTRO DE IMÓVEIS

— Can ce la men to — Tí tu lo trans cri to de cor ren te de re gis tro anu la do

ju di ci al men te. Nu li da de de ple no di re i to. Ple i to pro ce den te. Sen -

ten ça con fir ma da. ......................................................................... 42

RESPONSABILIDADE CIVIL

— Aci den te de trân si to — Inva são de con tra mão. Aqua pla na gem.

Fe nô me no pre vi sí vel. Cul pa con fi gu ra da. Da nos ma te ri a is e mo -

ra is par ci al men te pro vi dos. De ci são man ti da. .............................. 88

— Inde ni za ção — Aci den te de trân si to. Ví ti ma in ca pa ci ta da para o

tra ba lho. Des pe sas mé di cas. Re em bol so.  Pen são. Ca bi men to.

Dano mo ral e es té ti co. Ver bas de vi das. Ple i to pro ce den te. ......... 62

— Inde ni za ção — Erro mé di co. Con du ta cul po sa não com pro va da.

Pro ce di men to ci rúr gi co ade qua do. Ple i to im pro ce den te............... 225

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

— Pre so — Su i cí dio. Qu a dro de per tur ba ção psi co ló gi ca com pro va -

do. Res pon sa bi li da de do Esta do por omis são. Inde ni za ção de vi -

da. ................................................................................................. 176

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO

— Aci den te de trân si to — Se má fo ro de fe i tu o so. Cul pa ob je ti va da

ad mi nis tra ção. Inde ni za ção de vi da. ............................................. 37

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 621

RECURSO EXTRAORDINÁRIO ÍNDICE POR ASSUNTO



ROUBO

— Uso de vi o lên cia — Au to ria e ma te ri a li da de com pro va das. Des -

clas si fi ca ção para ten ta ti va. Aco lhi men to. Ape lo par ci al men te pro -

vi do. ............................................................................................... 475

S

SEGURADORA

— Dano mo ral e es té ti co — Pre vi são ex pres sa na apó li ce pela co ber -

tu ra por da nos pes so a is. Obri ga ção de in de ni zar.......................... 62

SEGURO

— Obri ga tó rio — Da nos pes so a is. Prê mio não pago pela ví ti ma. Ação 

de co bran ça. Re cu sa pela se gu ra do ra. Inca bi men to. Pe cú lio de

ca rá ter so ci al. Ple i to pro ce den te. ................................................... 57

— Se gu ro de vida — Infar to de cor ren te de aci den te de trân si to. Óbi to

aci den tal ca rac te ri za do. Inde ni za ção por mor te na tu ral. Inad mis si -

bi li da de. Com ple men ta ção da ver ba.............................................. 94

— Tra tor agrí co la — Fur to. Apó li ce. Cláu su la con tra tu al que ex clui o

res sar ci men to. Con di ção abu si va. Vi o la ção ao art. 51, IV, do CDC.

Obri ga ção de in de ni za ção.............................................................. 51

— Ve í cu lo — Fur to. Prê mio pago à pres ta ção. Ina dim ple men to de

uma par ce la. Re so lu ção uni la te ral do con tra to. Inad mis si bi li da de.

Inde ni za ção de vi da pro por ci o nal men te. ........................................ 256

SENTENÇA

— De ci são ul tra pe ti ta — Con fi gu ra ção. Re du ção aos li mi tes do pe di -

do. .................................................................................................. 238

— De ci são ul tra pe ti ta — Ocor rên cia. Ade qua ção. ............................ 202

SERVIDOR PÚBLICO

— Vide Fun ci o ná rio pú bli co.

SOCIEDADE 

— Co mer ci al — Mar ca. Ação de abs ten ção do uso. Vi o la ção ao di re i -

to de ex clu si vi da de. Ino cor rên cia. Ple i to im pro ce den te. ............... 269

— Co mer ci al — Nome fan ta sia. Iden ti da de en tre duas em pre sas do

mes mo ramo. Pre va lên cia da que le com o re gis tro mais an ti go. ... 273

622 Volume - 95 Jurisprudência Catarinense

ÍNDICE POR ASSUNTO ROUBO



SÚMULAS

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

— N. 52.............................................................................................. 367

— N. 93.............................................................................................. 99

— N. 233............................................................................................ 172

SUP REMO TRI BU NAL FED ERAL

— N. 596............................................................................................ 99

T

TAXA

— Re fe ren ci al — TR. Uti li za ção como atu a li za ção mo ne tá ria. Impos -

si bi li da de. ..................................................................................... 99

— Re fe ren ci al — TR. Uti li za ção como ín di ce de cor re ção mo ne tá ria.

Impos si bi li da de. ............................................................................ 353

TRÁFICO DE ENTORPECENTE

— Vide Cri me con tra a sa ú de pú bli ca.

Jurisprudência Catarinense Volume - 95 623

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÍNDICE POR ASSUNTO



Com po si ção, re vi são e pa gi na ção exe cu ta das

pe la Se ção de Re vi são

da Di vi são de Do cu men ta ção

da Di re to ria de Do cu men ta ção e Infor ma ções

do Tri bu nal de Jus ti ça.

Che fe de Di vi são

Léa dos San tos Sousa

Che fe da Se ção de Re vi são

Jo sé Ta deu de Miranda

Com po si ção

Jo sé Ta deu de Mi ran da

Re vi so res

Cle u sa Ma ria de Sou za

Chris ti a ne Mo ni que Cal la do Sil va

Eli a ne Car do so de Me lo

Ida le te Souza

Inge Ignez Rus chel Horn

João Pa u lo da Sil va

Ma ria Fer nan des Bez

San dra Mel lo Bot ta ro Vi e i ra

Val me cir Jo sé de Sou za

Wâ nia Ma ra Va len tim da Sil va

Índi ce Nu mé ri co e Le gis la ti vo

Jor ge Sil ve i ra

Índi ce por Assun to

Ju ve nal do Zan ge li ni

Mon ta gem, im pres são e aca ba men to

re a li za dos pe la Di vi são de Artes Grá fi cas,

da Di re to ria de Infra-Estrutura

do Tri bu nal de Jus ti ça.


