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155

155

156

157

158

159

161

165

167

4.ConsideraS6esfinais
Notas

Bibliografia

220

221

229

Carre/aldo enfre I)amanda e Sentenga (Principio da
Alexandre Freitas C6mara

1.1ntrodugao
2.In6rcia dajurisdigao

3. Correlagio entre demanda e senten$a
4. Correlagao entre demanda e tutela cautelar
5. Correlagao entre demanda e tutela antecipada

6.Exce$6esao principio
7.Conclusio
Notas

Bibliografia

232

232

233

234
237

238

239

241

241

242

Compulsot'iedade (PTincipio da -} Roberta Mauro Medina Maid
(no Direito da Propriedade)

168

Conffanga (Principio da -) .Arno/do Wa/d
1.1ntroduSao

2. A evolugio hist6rica do principio da confian€a
3. Algumas caracteristicas e manifesta$6es do principio
da confian$a. A confian$a justificada

4. O principio da confian€a no direito brasileiro
5.Conclus6es
Notas

Bibliografia

173

173

174

Devido Processo Legal (Principio do -\ Patricia Moths Gliache B6ze
1. 0rigem hist6rica
2. A dimensio processualdo devido processo legal
3. A dimensio substancialdo devido processo legal

4. O principio do devido processo legal no Brasil
5.Conclusio
Notas

Bibliografia

176

178

185

186

187

245

245

246

247

248

250

250

251Conffal)ga (Princfpio da
(no Direito Contratual)

I.Conceito
Notas
Bibliografia

} Fabioia SantosAlbuquerque 188

188

191

192

Dignidade Humana tPrincip\o da -) Guilherme Caiman Nogueira da hama
(no Biodireito)

1. Nota introdut6ria: dignidade da pessoa humana e biodireito
2. Valor e principio fundamentalda dignidade da pessoa humana
3. Reflexo da dignidade da pessoa humana nas relaq6es intersubjetivas
4.Notaconclusiva
Notas
Bibliografia

252

252

258

262

265

266

271

Confradlt6rio (Principio do I Anton/o do Passe Capra/

1.1ntrodugao

2. O contradit6rio como direito da parte de informaqao-reagao no processo
3. O contradit6rio homo direito de influ6ncia

4. O contradit6rio como dever: a colaboraSao e participa$io
dos sujeitos do processo
5.Conclusio
Notas
Bibliografia

193

193

195

197

201

204

204

208

Dignidade Humana (Principle da -\ Carlos Roberto Siqueira Castro
(no Direito)

Notas

Bibliografia

272

290

303

306

306

309

C00PeragaO (Principio da -) Mart/da Posada de Sd R/be/ro
[no Direito Internacional)

1.1ntroduSao
2. Perspectiva do direito internacional
3.Coopera$ao-a posi$iodo Brasil

210

210

213

218

Dignidade Humana (Principle da -\ Luiz E. Fachin e Carlos E= Pianovski Ruzyk
(no Direito Civil)

1.1ntrodu€ao
2. Dignidade da pessoa humana e racionalismo:
notas sobre a matriz kantiana do conceito de dignidade
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Diciondrio de Principios Juridicos ELSEVIER ELSEVIER Sum6rio

3. Individualismo, patrimonialismo e abstraSao:
o legado do racionalismo dos s6culos XVlla XIX para Direito Civil
4. NoS6es introdut6rias sobre a chamada "repersonalizagao" do Direito Civil
5. Direitos Fundamentais e Direito Privado
6. A tutela geralda personalidade
7. A dignidade da pessoa humana e os "tr6s pilares do Direito Civil"
8. A guisa de conclusio
Notas

Bibliografia

2. O princfpio do direito absoluto - A fungao socialda propriedade
3. O principio da publicidade
4. Os principios da legalidade e da taxatividade
5. O principio da exclusividade
6. O principio da especializa€io
7. Os principios da elasticidade e da consolidagao
Notas

Bibliografia

378

380

381

382

382

383

384

390

310

311

312

313

314

318

318

320

Dignidade Humana (Pr\nap\o da -) Andre 0sorio Gondinho
[no Direito Comparado)

Notas

Bibliografia

Eflcldncia (Principio da -) (no Direito Administrativo)
AiexandreSantosdeAragao

Notas

Bibliografia

393

397

399

321

327

329

330Dignidade Humana {pT\nap\o da -\ Ingo Wolfgang Sarlet
[no Direito Constitucional)

1. Em busca de uma compreensaojuridico-constitucionalda dignidade
da pessoa humana: tentativas de aproxima$io e concretizatao
2. Algumas notas sobre a dignidade da pessoa humana na
sua condigao de normajuridica(princfpio) e valor fundamental
da ordem constitucionalbrasileira

3. Algumas aplicag6es do principio da dignidade da pessoa humana.
notadamente no imbito da sua conexio com os direitos fundamentais
Notas

Bibliografia

Efici6ncia (Pr\nap\o da -\ Ricardo Lobe Torres
(no Direito Financeiro)

1. Efici6ncia como principio de legitima$ao
2. Conceito juridico da efici6ncia
3. O contexto principio16gico da efici6ncia
4.Efici6ncia etributaqao
5.Efici6ncia e gasto pablico
Notas

Bibliografia

399

399

400
401

401

402

402

403

330

336

339

344

356
Enrfquecimenfo Sem Causa (Principio do -) S//i'/o de Sa/vo Venosa

(no Direito Privado)
1. 1ntrodugao. Enriquecimento sem causa e pagamento indevido

2. Enriquecimento sem causa. ConteOdo
3. Enriquecimento sem causa e pagamento indevido como fonte de obrigaS6es
4. Tratamento da materia no direito romano

4.7.,4 condictio indebiti
4.2. Oufras condictiones

4.3. Sfntese do pensamento romano
5. Direito moderno, sistema alemio e sistema frances
6. AplicaSao da teoria do enriquecimento sem causa no direito brasileiro

6. ]. Requisites do enriquecimento sem causa
6.2. Aplicag6o do instituto. A jurisprud6ncia brasileira
6.3. Objeto da restituigao

7. Akio de in rem verso
7.].Asubsidiariedadeda aqao

8. Sintese conclusiva do enriquecimento sem causa. Prescrigio
Notas
Jurisprud6ncia
Bibliografia

404

f)freifO .dinh/enfa/ (Principios do -) Pau/o de Bessa .4ntunes
1.1ntroduSao

2. Natureza dos principios do direito ambiental
3. Principio do direito humano fundamental
4. Principio do direito ao desenvolvimento
5. Principio democr6tico
6. Principio da precauSao [prud6ncia ou da caute]a)

7.Principio da preventao
8.Principio do equilibrio
9. Principio do limite
10. Principio da responsabilidade

ll.Principio do poluidorpagador
Notas

Bibliografia

404
405

405

406

408
408
409
409

412

413

414

416
416

418
419

420

421

424

361

361

363

363

364

365

367

370

371

371

372

373

373

377

f)lreito das Coisas (Princfpios Gerais do -) Arruda .4/v/m
1. Princfpios e os Direitos Reais

377

377
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Diciondrio de Princfpios Juridicos ELSEVIER ELSEVIER Sumirio

Equidade (Prtncipio da -) Jose Roberto de Castro Never
(nas Relaq6es Obrigacionais)

Notas

Bibliografia

426 8. A federa€io como principio constitucional
9. Estrutura do principio federativo

9. 1. Subprincfpios conflguradores

9.2. Subprincipios de manutenqao
9.3. Subprincipios din8micos

10. A FederaSao como cliusula p6trea
Notas
Bibliografia

o princfpiofederativo 473

473

473

474

474
474
475

476

429

432

Especialidade (pT\nap\o d a -) Enzo Baiocchi

(no Direito de Marcas)

1.Conceitoe noq6esiniciais
2. Direito nio absoluto e uso exclusivo
3. Os interesses de ordem publica
4. Nome empresarial

5. A nogao de afinidade entre produtos e servigos e a inter-relagao
entre as classes

6. A fun€ao distintiva e o risco de confusio entre marcas
7. A novidade relativa

8. Colid6ncia entre marcas e anterioridade impeditiva
9. Excegao ao principio da especialidade: a marca de alto renome
10. A questao da marca notoriamente conhecida
ll.Considerag6esfinais
Abreviaturas utilizadas
Notas

Bibliografia

433

433

435

436

439
Fol)te (Princfpio da -) I.u/s Eduardo Schouerf
(no Direito InternacionaITributdrio)

Notas
Bibliografia

477

484
485439

441

443

444
445
446
447
448
448

454

Fungibilidade dos Recursos {Pr\nap\o da -) Humberto Theodore JOnior
1.1ntrodugao

2. A forma integrativa dos principios

3. Principios que regem os recursos no C6digo de Processo Civil
4.Principio dafungibilidade
5. Requisitos da fungibilidade recursal
6.Conclus6es
Notas

Bibliografia

486
486

487

488

490

493

496

496

500

Estado de Direito (princip\o do -) Paulo Bragg Galv6o
Notas

Bibliografia

456

463
464

(;overnal){a Collpol'alive (Principio da -) Jorge Logo
1.1ntroduSao
2.Principio da eticidade
3. Principio da moralidade
4. Principio do ativismo societirio

5. Principio da protegao ao acionista minoritirio
6. Principio do tratamento equitativo

7. Principio da transpar6ncia e divulgaqao de informag6es
8. Principio da independ6ncia dos administradores
9. O principio da responsabilidade dos administradores

10. Principio da razoabilidade ou proporcionalidade
11. Principio da fungao socialda empresa
Notas

Bibliografia

503

503

504

505

506

507

507
508

509

509

510

510

511

514

Federagao (Principio da -) Sdrg/o Farrar/

(no Direito Constitucional)
1.1ntrodutao

2. Estado federal, federaSao e federalismo
3. Concerto e caracteristicas do Estado Federal

3. 1. Descentralizagao politico
3.2. Participagao dos Estados-membros na formagdo da vontade nacional.
atrav6s de uma cdmara legislative pr6pria
3.3. A utonomia dos Estados-membros

3.4. Repartigao de competdncias tribut6rias
4. Origem hist6rica do Estado Federal
5. Esp6cies de federalismo

5. 1. Quando a origem

5.2. Quanto d forma de distribuigdo de compet6ncias

5.3. Quando a uniformidade do regime jurrdico dos integrantes da federagdo
6. A Federagao brasileira

7. Peculiaridade da FederaSio brasileira: o Municipio

467

467

467

468
468

469

470

470
471

471

471

471

471

472

472

lgualdade (pr\rxcip\o da -) Heloisa Helena Gomes Barboza
(entry os C6njuges)

Notas

Bibliografia

517

519

520
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Diciondrio de Principios iuridicos ELSEVIER ELSEVIER Sumirio

lgualdade tp \nap\o da -\ Paulo Luiz Netto L6bo
(no Direito Civil)

1. A igualdade nas grandes codificaS6es avis
2. A desigualdade nos poderes privados
3.lgualdade detodosnalei
4. Fatores de transforma€io
5. Dispersao do principio da igualdade no C6digo Civil

520 16. Tr6s perfis da imparcialidade
17.Equidistancia
18.Independ6ncia
19. Independ6ncia institucional e funcional
20. Independ6ncia material e pessoal
21. Independ6ncia interna e externa
22.Hierarquia
23.Juiz natural
24.ConteOdo daplice outriplice
25.Foro privilegiado
26. Determinabilidade
27.Hip6tesesdePondera€ao
28.Federalizagao
29. Arbitragem
30. Outros exemplos de ponderaSao

31.A guisa de conclusio
Notas
Bibliografia

552

553

554

554

556

557

557

559

560

561

562

563

563

565

566

566

567

588

520

521

521

522

523

lgualdade tPr\ ncipio da -) Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva
(no Direito Constitucional)

1. A ideia de igualdade: seus impasses politico-filos6ficos
2. lgualdadejuridica e sociedade brasileira
3. O principio da igualdade na esfera juridica

3.1. Origem hist6rica

3.2. lgualdade formal e igualdade material
3.3. lgualdade na tele igualdade perante a iei
3.4. lgualdade e tratamento diferenciado

3.5. A iguaidade na Constituiqao Brasi]eira de ]988
3.6. A igualdade e o Supremo Tribunal Federal
3.7. A igualdade e a Supreme Corte-Norte Americana

Notas
Bibliografia

524

524

525

525

526

526

527

527

529

530

531

533

536

Inafastabilidade da Presto(do Jurisdicional
a I.uz do Acesso a Jusflga (Principio da )
Aluisio Gon Waives de Castro Mendes

1. A evoluSao do principio da inafastabilidade no cenirio internacional
2. A introdugio e o desenvolvimento do principio no direito constitucional
brasileiro
3. O direito constitucionalde asbo e a casuistica atual
4. A inconstitucionalidade do art. 2e-A da Lei ne 9.494/1997
5. A lei da arbitragem e a sua constitucionalidade
6. As Comiss6es de Conciliagao Pr6via na JustiSa do Trabalho
Notas
Bibliografia

595

595

596

597

599

599

601

603

605

lgualdade tPrir\cipio da -\ Heloisa Helena Gomes Barboza
(entre osFilhos)

Notas

Bibliografia

537

539

539

Imparcialidade Judicial {p \nap\o da ) Fldvio Galdino
1.1ntrodugaoe planodeestudo
2. Imparcialidade
3. Teoria da justiga e imparcialidade

4. Heteronomia e imparcialidade
5. Impartialidade
6.Refer6ncia hist6rica
7. Sedes Materiae

8. Imparcialidade e Administraqio Publica
9. Imparcialidade e virtudes passivas
10. Afirmagao da Imparcialidade
ll. Imparcialidade e Legitimidade
12. Imparcialidade e Publicidade

13. Imagem da Justi$a
14. Aplicaqio em quaisquer processos

15.Pressuposto processual

539

539

540

541

541

542

542

544

545

547

547

548

549

550

551

552

Indispensabilidade do Advogado IPr\nap\o da -} Gladson Mamede
Notas

Bibliografia

606

610

610

In Dubio pro Operario {Pr\nap\o -\ Diego C. Medina Maid
Notas

Bibliografia

610

621

622

623

630

632

Instrumentalidade das Formal lpr\nap\o da -) Fernando Taboada
Notas

Bibliografia
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Diciondrio de Principios Jurfdicos ELSEVIER ELSEVIER Sumirio

Intel7)I'etagdo (Princfpios da -l F/dv/a V/vefros de Castro
Notas

Bibliografia

633

637

637

3. Atualconcepqao do principio dojuiz naturale suas implicag6es
priticas em nosso ordenamento jurfdico
Notas
Bibliografia

694

700
708

Intel7)refagdo confol'me a ConsfitUlgdO (Principio da -) Sdrg/o Ferrari
1.1ntrodugao

2. Primeira aproxima€ao
3. Distingao do princfpio da presuntio de constitucionalidade
4. Fundamento

4. 1. Principio da unidade do ordenamento jurfdico
4.2. Presunqdo de constitucionalidade
4.3. Independencia e harmania entre os Poderes

5. Aplicagao do principio
6. Limited da interpretagio conforme a Constituigio
7. A interpretagao conforme a Constituiqao estadual
8. InterpretaSio da ConstituiSio conforme a lei
Notas
Bibliografia

638

638

638

638

639

639
639

639
639

640
640
641

641

642

Juste(a de Transigao (Principio da -) 4/exandre Garr/do da S//va
1.1ntrodugio
2. Definigao e principios de justi€a de transigao
3. A justiga de transi€io no plano internacional
4. O debate sobre os fundamentos politicos, morais ejuridicos

dajustiSa detransigao
5. Decis6es, instituiq6es e limitaq6es da justi€a de transigao
6. O Supremo Tribunal Federale ajustiSa de transiqao
Notas

Bibliografia
Sites paraconsulta

710

710

711

713

717

718

721

723

725

Justlga Prospective (Princfpio da -) M/dam de .4breu Machado e Campos
Notas

Bibliografia

747

749/nferpt'efagao Consflfuclona/ (Principios da -) /nocdr7cfo Mdrtfres Coe/ho

1. Principio da unidade da ConstituiSio
2. Principio da concorddncia prdfica ou da harmonizagao
3. Principio da corregao funclona/

4. Principio da effcdcia Infegradora
5. Principio da forge normaflva da Consff tulgdo
6. Principio da mdxlma efeflvldade
7. Princfpio da inferpretagdo conforms a Constltuig6o
8. Princ(pio da proporciona/Idade ou da razoabilidade
Notas
Bibliografia

643
646

647

648
649

649

649

650

651

652

655

I.ega/idade(Principio da-) .4/exandre Santos de .4ragdo
(no Direito Administrative)

Notas

Bibliografia

751

760
765

I.ega/idade (Principio da-) Fdb/o Barretto
(no Direito Penal)

1.1ntrodu$ao
2. Delineamento hist6rico do Direito Penal
3. Formulagao te6rica do principio da legalidade
4. Principio da legalidade em sentido formale material
5. Desdobramentos

5. ]. Nullum crimen, nulla poena sine iege stricta
5.2. Nullum crimen, nulla poena sine lege scripts
5.3. Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia
5.4. Nullum crimen, nulla poena sine lege certs

6.PositivaSao
Notas

Bibliografia

766

766

767

770

771

771

771

771

773

774

Inviolabilidade do Advogado ip inciP\o 'ja
Notas

Bibliografia

Giadston Mam ede 656

660

660

Inviolabilidade de Escrit6rios de Advocacia e Departamentos
Juridicos das Empresas - Sigilo Profissionale Prerrogativas
da Profissdo de Advogado (Pr\nap\a da -) Carlos Roberto Siqueira Castro

Notas

Bibliografia

660
680
684

687

687

691

Juiz Natui'al (p \naP\o do -) Geisa deAssis Rodriguez

1. Evolugao da ideia do juiz natural
2. Principio dojuiz natural no constitucionalismo brasileiro

Lego/idade (Principio da-) /?/cargo I.obo Torres
(no Direito Tribut6rio)

1. Conceito de legalidade tributiria

775

775
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Diciondrio de Principios Jurfdicos ELSEVIER ELSEVIER Sum6rio

2. O Subprincipio superlegalidade
3. O Subprincipio da reserva da lei

3. 1. Conceito de reserva da lei

3.2. As posiq6es doutrindrias
a) O positivismo formalista
b) O positivismo socio16gico e economicista
c) O nio positivismo

4. O subprincipio do primado da lei
5. Harmonia entre os poderes do Estado
Notas

Bibliografia

]1%

781

1.1vl'e Concord'encla IPrincfpio da -) Car/os Emmanue/ ./oppert /?agazzo

1.1ntrodugao
2. A livre concorr6ncia

2. 1. Dos beneficios da livre concorr6ncia

2.2. Do objetivo tutelado pda livre concorr6ncia

3. O liberalismo c16ssico e a livre concorr6ncia

3. ]. Da alteragao das estruturas de mercado
3.2. Dos limites d livre iniciativa

4. Evoluqao hist6rica da livre concorr6ncia no Brasil

4. 1. A interven qao do Estado na economia: regras contra o abuso
de poder de mercado
4.2. A Constituiqdo econ6mica
4.3. A iei de defesa da concorr6ncia (Lei Ra 8.884/]994)
4.4. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorr6ncia

5. Comentirios finais sobre o principio da livre concorr6ncia
Notas

Bibliografia

803

803

804

804
804

805

805

806

807

807

808
809

810

811

811

812

Legitimaqdo dos Direitos Humanos (Principios de -)
Ana Paula Barbosa-Fohrmann

1.1ntroduSao
2. Legitimaqao

2.1.Significado

2.2. Distingao entre legitimagao e !egitimidade
3. Fundamentos filos6ficos

3. 1. Criticas d fundamentagdo Optima do direito e da Constituigdo
3.2. Fundamentagdo p6s-jusnaturalista dos principios constituclonais
e dos direitos humanos

3.2.1. A teoria da justiga de John Rawls
3.2.2. A teoria do discurso de Jorgen Habermas

4.Considerag6esfinais
Notas

Bibliografia

782

782

782

782

783

784

784
Livre Desenvolvimento da Personalidade
Judith Martins-Costa

1. Pressupostos e origem

2. Significado, funS6es e areas de atuagio
Notas

Bibliografia

(Princfpio do 813

813

815

819

830

785

785

789
793

794
796 IUe/hor /nferesse da Crianga e do .Ado/escente (Principio do -)

Heloisa Helena Gomes Barboza

Notas

Bibliografia

835

839

840Licitaqoes tPrinclp\os das ) Diogo de Figueiredo Moreira Neto

1. As licitag6es como estudo de cano de aplicaqao de principiosjuridicos
2. A delimitagao do tema: principios explicitos e implicitos; principios
constitucionais e infraconstitucionais

3. Extensio e compreensao do conteOdo dos princfpios
4. Hierarquia aplicativa dos principios enquanto norma e enquanto conceito
5. O principio licitat6rio na Constituigao
6. O principio licitat6rio e os principios constitucionais fundamentais
7. O principio licitat6rio e os principios constitucionais gerais de garantias
individuais, coletivas e politicas

8. O principio licitat6rio e os principios constitucionais gerais administrativos
9. O principio licitat6rio e os princfpios subconstitucionais das licitaS6es
IO.Conclus6es

Bibliografia

798

798

799

799

800

Motivaqdo das Decis6es Judiciais (Princlp\o da -} Leticia Balsamdo Amorin
1.1ntroduqao
2. Raz6es quejustificam o dever de motivar as decis6esjudiciais
3. Insufici6ncia do m6todo silogistico para a motivagao
dasdecis6esjudiciais

3. 1. Dogma da anipot6ncia do legislador: fetichisma da lei
3.2. Raz6es que determinam a insuficidncia do siiogismo
para o cumprimento do dever de motivar as decis6es judiciais

4. Requisitos necessirios para o cumprimento do dever
de motivar as decis6es: Contexto decis6rio(justificativa interna)
e contexto justificativo (justificativa externa)

841

841

842

844

845

846
801

801

801

802

803 847
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Diciondrio de Principios Juridicos ELSEVIER ELSEVIER Sumirio

5. Descumprimento do dever de motivar as decis6esjudiciais
Rem6dios cabiveis
6.Conclusio
Notas

Bibliografia

Indo I)iscri171/nagao (Princfpio da ) Den/s Borges Barbosa.

(no Direito da Propriedade Intelectual)
1.Cog6ncia e historicidade
2. Condicionantes constitucionais da nio discriminagao

2. !. ConteOdo juridico do princfpio da iguaidade
2.2. Abrang6ncia da n6o discriminagdo constitucional
2.3. Ndo discriminagao constitucional e pessoas jurfdicas

3. Nio discrimina€ao no Direito Internacional
4. Nio discriminaSio subjetiva no imbito da Propriedade Intelectual

4. ]. Na Conven qdo de Paris
4.2. Na Conven qao de Bernd

4.3. A Conven gao de Roma
4.4. Outros alas internacionais

4.5. O questionamento do tratamento nacional
5. O processo de superagao do tratamento nacional

5. ]. Caracterfsticas pertinentes do Acordo TRIPS

5.2. N6o discriminagao nos acordos do dmbito da OMC
5.3. A ndo discriminagao subjetiva no Acordo TRIPS
5.4. A questao do esgotamento de direitos
5.5. Ndo discriminagao no Tratado de Assungao

6. A noqao de nio discrimina€ao quanto aos objetos de patente

6.1.Situaqao anteriora TRIPS

6.2.Asituaqao apes TRIPS

7. Nio discriminaqao e uso efetivo das patentes
7. 1. Da interpretagdo especffica do art. 27 de TRIPS - a nogao de "discriminagao'

7.2. Discriminagao nos acordos do 8mbito da OMC
7.3. Concerto relevante de discriminagao
7.4. Patented e importaqdo
7.5. A CUP e o uso efetivo

7.6. O requisite do uso efetivo

7.7. O significado da cldusula de n6o discriminagao
7.8. Interpretagao segundo o contexts
7.9.Excegao naoconfigurada
7.10.Art.27do TRIPseusoefetivo

7. ] ]. O TRIPS admite o uso efetivo das patented
7. 12. O entendlmento oficial brasileiro

Notas
Bibliografia

876

850

852

852

857

877

878

878

878

880
881

882

882
884
884
885

886
887

887

887

889

890

891

891

892

893
894

894

895

896

896

897

898

899

900

901

901

902

903
903

913

IVdo afetagdo (Princfpio da -) R/cargo Logo Torres
(no Direito Financeiro)

1 . Concerto e extensio do principio da nio afetaSao
2. Exce€6es ao principio da nio afetaSao: as vinculat6es constitucionais

2. 1. Crftica ds vinculag6es

2.2. A repartigao do produto da arrecadaqao de impostor
(arts. 158 e ]59 da CF)

2.3. A destinagdo de recursos para a reaiizagao de atividades
da adminlstraqao tributdria(art. 37, inciso XXll, da CF)
2.4. A prestagao de garantias ds operag6es de cr6ditos por antecipagdo
de receita(art. 165, 5 8a, da CF)

2.5. A prestagao de garantia ou contragarantia a Uni6o por parte
dos Estados e Municfpios(art. 167. 5 4a}

2.6. Educaqao (EC na 14/]996 e EC na 53/2006}
2.7. SaOde (EC na 29/2000)

2.8. Funds de Combate e Erradicag6o da Pobreza (EC 3]/2000)

2.9. Programa de Apoio a Inclus6o e Promoqdo Social (art. 204.
pardgrafo Onico,da CF)
2. 10. Funds Estaduai de Fomento a Cu]tura (art. 2]6, 5 6a, da CF)

2. ]1. Taxa judicidria(EC ne 45/2004)

3. Outras exceq6es ao principio da nio afetaSao: as titulaS6es em
favor de terceiros ou direitos de cr6dito contra o orSamento

3. 1. Concerto de titulagao
3.2.Precat6riojudicidrio
3.3. Compensag6es financeiras de tributes
3.4. As contribuig6es econ6micas
3.5. As contribuig6es socials
3.6. A judicializaqao das politicos pOblicas

4. A desvinculaSio da receita da Uniao(DRU)
Notas

Bibliografia

861

861

862

862

862

862

862

863

863

863

863

864

864

864

864

864

865

865

865

865

866

866

866
867

Ndo Discriminaqdo (Principio da -) Adelson Rodriguez Peres
(no Com6rcio Internacional)

Bibliografia

868

876

IVorma mats Favorave/ (Principio da -) f)/ogo C. Medina Ma/a

(no Direito do Trabalho)
Notas

Bibliografia

915

922

924
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Paternidade Responsdvel tprincip\o da -\ Guilherme Caiman N. da Gama

1. Nota introdut6ria: planejamento familiar
2. Paternidade(parentalidade) responsivel
3. Melhor interesse da crianga(ou do adolescente)
4. Dignidade da pessoa humana
Notas
Bibliografia

927

927

932

934

937

939

945

Praticidade tPrincip\o da -} Misabel Abreu Machado Oerzi
1. 0 que 6 o modo de pensar "tipificante" como t6cnica de praticidade
2. JustificaS6es para o estabelecimento de presung6es, somat6rios
e quantifica€6es(no chamado modo de pensar tipificante),

que buscam praticidade
3. Criticas e principais objeS6es is t6cnicas que asseguram praticidade
4. A substituiqao tributiria progressiva 6 t6cnica de praticidade
5. As po16micas judiciais e a posi€io do Supremo Tribunal Federal
6. A praticidade e o enfraquecimento de direitos fundamentals at6 antes
incontest6veis

7. A praticidade e o papel institucionaldo Poder Judici6rio
no Direito Tributirio

8. Diferenciag6es
Notas

Bibliografia

975

979

980

981

985

986
Pluralidade Familiar tPr\nap\o da -) Ana Carla Harmatiuk Matos

Notas

Bibliografia

946
950

951

Poluidor Pagador (pTincsP\o do -\ Maria Alice Dona Gondinho
(no Direito Ambien tal)

Notas

Bibliografia

952

959

960

961

965

966

989

991

993

993

randal'aldo dos Resp/fades (Principio da -) Gustavo Amana/
Notas

Bibliografia

Precaugao (Principio da -) Maui/cfo -/orgs Pele/ra da Mora

1. Compreensio de sentido do principio da precauSao
2. Ameaga hipot6tica por6m plausivel
3. Certeza cientifica na determinagao do dano plausivel
4. Medidas econ6micas proporcionais para prevenir a degradaqio ambiental
Notas

Bibliografia

994

994

996

999

1001

1002

1003
Pontualidade das obrigaq6es (Prlnclpio da )
Flavin Galdino e Eduardo Takemi Kataoka

1. Principio da pontualidade das obrigag6es
2. Conceito de mora

3 . Mora debendi
4. Mora credendi
5. Mora simultinea
6. Mora e lugar do pagamento

7. Tempo do Cumprimento da ObrigaSao
8. Dies interpellat pro homme
9. Perdas e danos decorrentes da mora

10. Mora e inutilidade da prestaqao para o credor
'tl.Perpetuatioobligationis
12. ExceSio fundada na isengao de culpa
13. Purga€ao da Mora
14. Purgagao da mora debiforls
15. Purgagao da mora credltorfs
16. Mora nas obrigag6es decorrentes de atos ilicitos

17. Juros de mora nas obrigaS6es decorrentes de atos ilicitos
18. Atualiza€ao monetiria nas obrigaS6es decorrentes de atos ilicitos
Notas

Bibliografia

968

968

968

969

969

969

969

970

970

971

971

971

972

972

973

973

973

974

974

974

975

Presungao de /nocdncla (Principio da ) S/none Scare/ber
1. Aplicag6es do principio da presungio de inoc6ncia
2.Conclusio
Notas

Bibliografia

1004

1005

1009

1010

1016

Prevengao (Principio da -) mise/a Sampalo da Cruz
Notas

Bibliografia

1017

1020

1022

Primazia da Norma maid Bendfica a Proteqdo
dos Direitos Humanos tPrinc p\o da -} Flavin Piovesan

1.1ntrodugao

2. Concepgao contemporanea de direitos humanos, sistema internacional
de protegao e o valor da dignidade humana

3. A dignidade humana e o principio da primazia da norma
mais ben6fica a prote$ao dos direitos humanos
Notas

Bibliografia

1023
1023

1023

1027

1032

1035
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Diciondrio de Principios Juridicos ELSEVIER ELSEVIER Sumirio

Principios e valor'es Jane Refs Gongalves Pereira
Notas

Bibliografia

1036

1039

1042

1.1ntroduSao. A proporcionalidade enquanto principio do Direito
Constitucionalaplicado ao Direito Tributirio e a proporcionalidade
enquanto principio especifico do Direito Tributirio
2. Conte6do. ConcretizaSao do principio da capacidade contributiva
e do valorjustiSa
3. Fundamento normativo

4. Natureza juridica
Notas

Bibliografia

1094

Proiblgao de Bell'ocesso (Principio da -) /ngo Wo/fgang Sar/et
1. Algumas notas preliminares: proibiSio de retrocesso e seguranga juridica
2. Possiveis manifestag6es da proibiSao de retrocesso
3. Fundamentagao jurfdico-constitucionalde uma proibi$io de retrocesso,
especialmente em materia de direitos socials

3. 1. Algumas premissas para a andlise
3.2. Um olhar sobre o direito estrangeiro: breve apresentaqao das experi6ncias
portuguese e alem6 em materia de proibiqao de retrocesso
3. 3. Algumas objeg6es em relagao ao reconhecimento de uma proibiqao
de retrocesso em materia de direitos socials

3.4. Principals argumentos em proj do reconhecimento de um principio
implfcito da proibiqao de retrocesso na ordem constitucionalbrasileira

3.5. Alguns crit6rios para aferiqao do alcance possivel(necessdrio)
do principio da proibigao de retrocesso

4.Considerag6esfinais
Notas

Bibliografia

1043

1043

1045

1095

1097

1097

1097

10981047

1047

1048

ProfegdO (Principio da -) Maui/clo Jorge Pereira da Mora
(do Devedor - favor debitoris)

1 . 0 favor debltorls no ordenamento juridico brasileiro
2. O sentido da expressio favor, seus limites objetivos e subjetivos
3. A prote(ao do devedor em perspectiva hist6rica, sua recepSao
no antigo direito lusitano e no ordenamentojuridico brasileiro

3. 1. A protegao do devedor no direito romano

3.2. A protegao do devedor no direito portugu6s antigo
3.3. O desenvolvimento da protegdo do devedor no direito brasileiro
anteriorao C6digo Civilde2002
3.4. A protegao ao devedor no C6digo Civil de 2002 e
na legislagdo contemporanea

4. A protegao do devedor decorrente do favor debltorls como principle
geraldo direito das obrigaS6es no ordenamentojuridico brasileiro
Notas
Bibliografia

1098

1098

1099

1100

1100

1102

1050

1051

1055
1059

1060

1069

1103

1105

1108

I I I I

1115

Proporcionalidade tpT\Help\a da -) Marcelo ZenniTravassos
(no Direito Constitucional)

1.1ntrodugao
2. ConteQdo. AdequaSao, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito

3. Origem e fundamento normativo
4. Naturezajuridica: regra. principio ou postulado
5. Proporcionalidade e razoabilidade
Notas

Bibliografia

1072

1072

1073

1075

1075

1076

1076

1077

PI'OtegdO (Princfpio da -) Diogo C. Med/na Ma/a
(no Direito do Trabalho)

Bibliografia

1116

1121

Protegao de Bens Jud'dicOS (Principio da -) I.uB Greco
(no Direito do Penal}

1 . Conteado, terminologia, ripido hist6rico
2. Conceito dogmatico e conceito politico-criminalde bem juridico
3. Precisamos mesmo de um conceito politico-criminalde bem jurfdico?
4. A definiSio do conceito politico-criminalde bem juridico

5. Bem juridico: condigao necessiria para a legitimidade de uma proibiSao?
6. Consequ6ncias do concerto de bem juridico

6. 1. Impossibilidade de proibir penalmente condutas meramen te Imorais

6.2. Impossibilidade de proibir penalmente a simpler violagao de um dever
6.3. Impossibilidade de proibiq6es meramente ideo16gicas
6.4. Impossibilidade de proibir penalmente um modo de ser

1122

Proporcionalidade (Pr\nciplo da -\ Alexandre Santos de Aragdo
(no Direito Econ6mico)

Notas

Bibliografia

1077

1085

1089

1122

1123

1123

1124

1126

1127

1127

1128

1128

1128

Proporcionalidade tPr\ncipio da -\ Cello de Albuquerque Mello
(no Direito Internacional Pablico)

Notas

Bibliografia

1091

1093

1093

1094Proporcionalidade (Pr\ nap\o da ) Marcelo Zenni Travassos
(no Direito Constitucional}
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Diciondrio de Principios Jurfdicos ELSEVIER ELSEVIER Sumirio

6.5. Impossibilidade de proibir penalmente afetag6es de bens ndo
fundamentals

6.6. Possibilidade de proibir penalmente meras afetaq6es de sentiments?
7. Dever legislativo de incriminaqio?
8. Bem juridico e estrutura do delito

8. 1. 11egitimidade da protegdo de um bem contra uma agressao do pr6prio titular
8.2. Crimes de perino abstrato

Notas
Bibliografia

1128

1129
1129

1130

1130

1130

1131

1136

3.5. Princfpio republicans: separagao de poderes
4. Formas de governo - Monarquia e Repablica:
uma classificagao afinaldesimportante
5.Conclusio
Notas

Bibliografia

1184

1186

1188

1189

1193

Reserve da I.el (Princfpio da -) fno Dlrelto Trf butdrio)
Joann Tavaresda Silva Rapozo

1.1ntroduSio
2. Norma de reserva

3. Distingao entre reserva de leie mera remessa a lei
4. Reserve absoluta e reserva relativa
5. Reserva de leie ato com forma de lei
Notas

Bibliografia

1195

Protegdo de I)aaas PesSOalS (Principios de -) Dan//o Doneda
1.1ntrodugao
2.Princfpio dolivre acesso
3.Principio dafinalidade
4.Princfpio da necessidade

5. Princfpio da publicidade(ou da transpar6ncia)
6.Princfpio da exatidio

7. Principio da seguranqa fisica e 16gica
8.Conclusio

1141

1141

1144

1145

1146

1147

1147

1148

1148

1195

1197

1197

1199

1201

1202

1204

Resid6ncia tPr\nap\o da -) (no Direito Tributdrio Internacional)
Helena Taveira Torres

1 . Principio da renda mundial (worldwide income taxation)
e oconceito deresid6nciafiscal
2. A resid6ncia de pessoas fisicas
3. Resid6ncia de pessoasjuridicas

3. ]. Formal de aquisigao de resid6ncia por pessoas jurfdicas
3.2. Atuagao de empresas mediante estabelecimento permanente
aquisiqdo de resid6ncia para os efeitos fiscais

4. TributaSao das pessoas nio residences: limited a discrimina$ao

5. As obriga€6es de eleigio do domicilio e de prestar informag6es sobre
continuidade do domicflio

Notas
Bibliografia

1205

"Quando est periculum in mora incompetentia non attenditur"
Alexandre Espfnoia Catramby

Notas

Bibliografia

1149 1205

1207

1209

1211

1155

1160

Razoabilidade tp(incipio d a - ) Francisco A. Maciel MOssnich e Gabriel Troianelli
(no Direito Tributdrio}

Notas

Bibliografia

1163

1165

1165

1212

1214

1216

1218

1222Repara(do Integral {princip\o da -\ Gisela Sampaio da Cruz

(A correlaqao entry o dana e a indeniza€do)
Notas
Bibliografia

1166

1168

1171
Seguranga dos .Alas Jui'isdicionais (Princfpio da -) Lu/s G. Marfnonf

1. Estado de Direito e seguran$ajuridica
2.Previsibilidade
3.Estabilidade

4. Duplo grau e respeito aos precedentes na dimensio da seguranga juridica
5. Tutela da seguranga juridica e da confianga
6. A coisajulgada e o precedente vinculante diante da tutela

da seguran(a juridica e da confian$a
7. Precedente e coisa julgada erga omnes
8. Os efeitos prospectivos [prospecf/ve overruling)
das decis6es revogadoras de precedentes nos Estados Unidos
9. Os efeitos prospectivos das decis6es que revogam precedentes no Brasil

1225

1225

1226

1229

1230

1232

Republicans (pr\nap\o -) Ana Paula de Barcellos
1.1ntrodugao

2. Breve percurso hist6rico da ideia de repablica

3. O conteddo jurfdico do principio republicano. O principio republicano
na ConstituiSio brasileira de 1988 e sua funSao

3. 1. Principle republicano: igualdade
3.2. Principio republicans: soberania popular
3.3. Principio republicano: direitos individuals e politicos
3.4. Princfpio republicans: Estado de direito

1172

1172

1173

1177

1178

1180

1182

1183

1234

1235

1235

1239

XL
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Dicion6rio de Principios Juridicos ELSEVIER ELSEVIER Sum6rio

10. A impossibilidade de a decisio de inconstitucionalidade
atingir a coisa julgada a luz do significado da decisio jurisdicional
no Estado Constitucional
Notas

Bibliografia

5.Natureza
Notas
Bibliografia

1296
1296
1298

1243

1248

1257 Suprelt)ada da ConstituigdO (Princfpio da-) /ves sandra da Si/va Martins
Notas

Bibliografia

1298

1300

1304
Soberanla (Princfpio da -) (no Direlfo /nfernacional)
ValterShuenquenerdeAraOjo

1.1ntroduSao
2. A Soberania em Jean Bodin, Thomas Hobbes e Rousseau

3. Soberania como Principio
4. Exclusividade Estatal da Soberania
5. Soberania Externa e Soberania Interna
6. A soberania e o direito de intervir

7. A legitimagao da soberania
8. A soberania e o minimo existencial

9. O principio da soberania e a concretizagio das normas jur(dicas
10. Soberania e direitos humanos
11 . Meio ambiente e soberania
12.Conclus6es
Notas

Bibliografia

1259

1259

1260

1261

1262

1262

1263

1263

1264

1265

1266

1267

1267

1268

1270

Territorialidade tPr\nc\pio da -) (no Direito Internacional Tributdrio)
LuisEduardoSchoueri

1.Conceito

2. Sentido reale pessoalda territorialidade

3. Validade e efic6cia

4. Aspectos interno e externo
5. O caso Lotus
6. Territorialidade em materia tributiria
7. A territorialidade no direito tribut6rio positivo brasileiro ..
Notas

Bibliografia

1305

1305
1305

1306

1306

1307

1308

1312

1314

13]6

Tipicidade tpr\nap\o da -) (no Oireito Tributdrio)
Misabei Abreu Machado Derzi

1. Tipicidade como principio de metodologia juridica.
por oposiSio ao modo de pensar por conceito classificat6rio

1. 1. 0rigem dos significados da paiavra typo
].2. O tips coma concerto de ordem
1.3. Do principio da conceitualizaqao determinada e classificat6rla,

coma m6todo de organiza€ao do conhecimen to
1.4. Da tipicidade ordenadora e dos demais prlncipios juridicos
1.5. O mdtodo tlpo16gico ndo prevalece no Direito Tributdrlo

2. Tipicidade no sentido impr6prio, como sin6nimo de fato gerador
3. A tipicidade como instrumento da praticidade
Notas

Bibliografia

1318

Solidariedade {Pr\nap\o da -} (no Direito Internacional Pablico)
Ceiso de Albuquerque Mello

Notas
Bibliografia

1276

1277

1277

1319

1319

1321

1323

1326

1327

1327

1331

1340

1342

Subsidiariedade (Pr\nap\o da -) (no Direito Penal)
Luis Greco

1 . Conceito e fundamento
2. A moderna discussio

3. Subsidiariedade e "direito penalminimo '
4. Subsidiariedade e vitimodogm6tica
5. Subsidiariedade e antijuridicidade penal
Notas

Bibliografia

1277

1277

1278

1279

1281

1282

1283

1287

7b/el'dnCia (Princfpio da -) Vicente de Pau/o Barrefo
1. Ajustificativa da tolerincia religiosa
2. O fundamento racionalda tolerincia

3. Tolerincia e fanatismo: o argumento de Voltaire
4. A tolerincia politica e o estado liberal
5. A tolerincia na sociedade contemporanea

6. Duas teorias contemporaneas sobre a tolerincia
7. Perspectivas politico-juridicas da tolerincia
Bibliografia

1344

1345

1346

1347

1347

1348

1349

1350

1352

Subsidiariedade {Pr\nap\o da -} (no Direito Pablico)
Silvia FaberTorres

1.1ntrodu$ao
2.ConteOdo

3. Subsidiariedade no direito pablico contemporaneo
4. Fundamento

1292

1292

1293

1293

1295
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Transparencia tPrlnciplo da-) (no Direito Comercial}
Nelson Eizirik

1. 0rigem do Princfpio
2.Fung6esdo principio
3. A adoSio do principio da transpar6ncia no direito brasileiro
4. A vedaSao a pritica do Insider trading
Notas

Bibliografia

1352
Vedagao do .Abuse de f)il'ella (Principio da ) S//v/o de Sa/vo Venosa

1.Nogao
2.Conceito deabuso dedireito

3. Alguns exemplos significativos de abuso de direito
4. Aplicagao da teoria do abuso em nosso direito

5. Abuso de direito no atualC6digo Civil
Notas

Jurisprud6ncia
Bibliografia

1401

1401

1402

1403

1405

1406
1407

1407

1410

1352
1353

1354

1357

1358

1358

Transparencia tpr\rxcipio da -} (no Direito Financeiro)
RicardoLobo Torres

1. A transpar6ncia fiscal
2. A transpar6ncia na atividade financeira do Estado

2. 1. As renOncias de receita

2.2.Aresponsabilidadefiscal
2.3. O C6digo de Defesa do Contribuinte

2.4. A comunicagdo social
2.5. O combate d corrupgao

3. O principio da transpar6ncia e os discos fiscais provocados pelo contribuinte
3. 1. As normas antielisivas

3.2. Normal antissigilo bancdrio
3.3. A corrupgao ativa do contribuinte

4.Conclusio
Notas

Bibliografia

1359

Vulnerabilidade (Principle da ) Jose Roberto de Castro Never
Notas

Bibliografia

1359

1360

1360

1361

1362

1363

1364
1364

1364

1366

1367
1367

1368

1370

1411

1413

1419

Unidade do Ordenamento Juridico (Pr\nciplo da -} Marina Gaensly
1.1ntrodugao

2. Significado de unidade para pr6tica juridica
3. Unidade do Direito: alguns questionamentos filos6ficos
Notas

Bibliografia

1373

1373

1374

1377

1380

1385

Universalidade turin ciplo da -} (no Direito Internacional Tributdrio)
LufsEduardo Schoueri

1. A questao fundamental: a quem cabe tributar a renda
de uma transa$io internacional?
2. A adogao do principio da universalidade no Brasil:
hist6rico e quest6esatuais
Notas

Bibliografia

1387

1387

1393

1398

1400
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Diciondrio de Principios Juridicos ELSEVIER ELSEVIER Gisele Sampaio da Cruz ReparaSaolntegral

Punir o ofensor, entretanto, nio 6 tarefa do Direito Civil. E o Direito Penal que deve

desempenhar essa fungao. A responsabilidade criminal, de cato, sempre se voltou para
o agente, ao passo que a responsabilidade civil, com o advento da Constituigao Federal
de 1988, sofreu notgvel mudanga de loco: em vez de se preocupar com a conduta
culposa ou dolosa do agente, passou a enfatizar a protegao a vitima de dano injusto.

Elsa mudanga de perspectiva em diregao ao conceito de protegao da dignidade
humana, conforme explica Maria Celina Bodin, ababa por influenciar, de modo deci-
sivo, o crit6rio de reparagao que se baseia na condigao pessoal da vitima. Nio ha
d6vida que a pessoa humana cabe a protegao mais ampla, e 6 justamente por ipso que
o Direito Civil deve voltar-se para a busca do instrumental que permitira alcangar a
reparagao integral do dana sofrido. Dessa forma, concluia aurora, crit6rios que n8o
devem ser utilizados "sio aqueles pr6prios do juizo de punigao ou de retribuigao,
isto 6, as condig6es econ6micas do ofensor e a gravidade da culpa. Tais elementos
dizem respeito ao dana causado, e nio ao dano sofrido".'

O C6digo Civil de 2002, assam como o C6digo Civil de 1916, nio determinou que
a indenizagao fosse medida pele grau de culpa do agente, tampouco imp6s fungao
punitiva a responsabilidade civil,o o que s6 se admite excepcionalmente.P E bem
verdade que o paragrafo 6nico do art. 944, segundo o qual "se houver excessiva
desproporgao entre a gravidade da culpa e o dano, podera o juiz reduzir, equitativa-
mente, a indenizagao '; refere-se a gravidade da culpa.:' lsso nio quer dizer, por6m,
que 6 o grau de culpa que determine a indenizagao. Significa, em vez disco, que a
reparagao, dependendo da desproporgao entre o grau de culpa do agente e o dano,
at6 poderg nio ser integral, mas de forma alguma traduz a ideia de que a culpa serve
como medida da indenizagao, nem muito memos que a responsabilidade civil tem
normalmente fungao punitiva.:: O referido dispositivo apenas autoriza que o luiz,
com base na equidade, reduza a indenizagao.::

Na vig6ncia do C6digo de 1916, nio tinha o julgador como, aplicando corretamente
o direito vigente, sopesar, na fixagao do qua ztunz indenizat6rio, o grau de culpa do
agente com a extensio do dano. Dessa forma, se algu6m tirasse a vida de outrem,
por meio de homicfdio culposo com grau de culpa leve, estaria sujeito a mesma inde-
nizagao daquele que praticasse o ato com dolo intenso. Na pratica, por6m, quando a
malta era leve, os juizes, imbuidos do que Diez-Picazo denominou de "salomonismo

juridico '; acabavam introduzindo paliativ(5i6ii mitigag6es ao principio da reparagao
integral.13 Nesse particular, parte da doutrina considerou que o C6digo Civil de 2002
foi "bastante feliz"l ao autorizar de forma expressa o juiz a reduzir, equitativamente, a

indenizagao se houver excessiva desproporgao entre a gravidade da culpa e o dano.:'
E preciso entretanto aplicar o art. 944 com certo cuidado. Para fazer uso do referido
preceito, como explica Carlos Nelson Konder, o int6rprete nio s6 deve respeitar os
limited intrinsecos do dispositivo, como tamb6m

Repara€do Integral w «.ip:' '; ''
(A correla€do entre o dano e a indenizaqdo)

Giseia Sampaio da Cruz

PI indenizagao deve ser a mais completa possivel, a ressarcir, integral-

mente, a parte lesada, que hg muito la orientava doutrina e jurisprud6ncia brasileiras, I

inspirou tamb6m o legislador de 2002, que fez constar do 29=2il114gf$qlggfjjl:!Lque I
a indeni49€iQ$qDQde.pelaextensaQdo dang. Trata-se, como enfatiza Karl Larenz, de/ I

tiiiilcipio fundamental que "sufre en lo esencial una limitaci6n 6nicamente mediante I I
la concurrencia de culpa del perjudicado".:

A ideia cg!!!11gldas!!e.prim
os dGD6;;;bii:'-991pglg:.fgl6.1-.torn '
d;noso. O montante da indenizagao deve guardar relagao de equiva16ncia com a exten-
sio dos datos. No art. 944 do C6digo Civil, ao vincular o valor da indenizagao a medida
da extensio do dano, o legislador apenas reafirmou entendimento ja consagrado no
Direito brasileiro, evitando, em principio, a interfer6ncia de considerag6es acerca das

caracteristicas do agente ou de sua conduta na determinagao do quantum indenizat6rio.
A norma coaduna-se com o objetivo do Direito de Responsabilidade Civil que nag

6 castigar comportamentos negligentes, mas, sim, proteger a vitima do dano injustd.f
Vale lembrar que, na busca da reparagao integral, assistiu-se a um manifesto processo

de "desculpabilizagao"l com o incremento das hip6teses de responsabilidade objetiva.
E, gragas a ideia de cisco, "a polftica da responsabilidade desvinculou a relagao de
simbiose que havia entre a sangao da conduta e a protegao da vitima".; A respon '
sabilidade civil passou, entao, a mirar "a pessoa do ofendido e nio a do ofensor; a
extensio do prejuizo, para a graduagao do ella?zfzzm reparador, e nio a culpa do autor".'

Nesse contexto, os danos suscetiveis de reparagao sofreram uma significativa

ampliagao e, assim, foi crescendo o movimento em pool da reparagao do dana moral,
que ganhou impeto com o advento da Constituigao de 1988. A necessidade de tutelar
tamb6m os danos transindividuais, decorrentes da violagao dos chamados interesses
difusos e coletivos, foi tamb6m reconhecida.

O problema 6 que a chamada "f6rmula da equiva16ncia '; pr6pria do dano patri-
monial, da ensejo a uma s6rie de controv6rsias quando se trata de reparar o dano
moral.s Em face da dificuldade quase insuperavel de se precisar a extensio do pre-

luizo moral, somada a preocupagao excessiva dos tribunais brasileiros de evitar o
enriquecimento da vitima, a reparagao do dano moral passou a se guiar, na pratica,
por mecanismos -- estranhos a concepgao clissica de responsabilidade civil -- que
proporcionam, a16m de uma compensagao ao lesado, a punigao do ofensor.'

rincipio da reparagao integral: a correlagao entre dario e indeniza-
gao. O principio da reparagao integral do dano, segundo o qual a

(...) deve estar amparado pda aplicag5o de um principio constitucional que justifique
excepcionar a aplicagao do principio da reparagao integral do dario em virtude das cir-
cunstfncias especiais que cercam aquele caste concreto, tal homo a tutela do patrim6nio
minimo necess6rio a subsist6ncia digna do causador do dano.'s
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A redugao da indenizagao esb autorizada, contudo, apenas quando houver exces-
siva desproporgao entre a gravidade da culpa e o dano, conforme bem observou o
Deputado Ricardo Fi6za: "Este artigo [o autor revere-se ao art. 944 do C6digo Civi]
de 2002], em seu paragrafo inico, adota a teoria da gradagao da culpa a influenciar
o qufztzfz4m indenizat6rio, mas somente possibilita sua diminuigao diante da despro-
porgao entre a gravidade da culpa e o dado"."

O C6digo Civil de 2002 manteve, portanto, a orientag5o de que a indenizagao deve
medir-se pda extensio do dano. O grau de culpa, em principio, nio influina estimativa
das perdas e danos; contudo, para que elsa regra nio se tome dura demais em alguns
castes, o legislador, por keio do parggrafo inico do art. 944, autorizou o magistrado a
reduzir o valor da indenizagao(nunca, por6m, a aumentf-lo), quando houver excessiva
desproporgao entre a gravidade da culpa e o dano. A gravidade da culpa nio serve,
frise-se, coma "medida" da indenizagao, nem mesmo 6, a nosso ver, adequada para
determinar a distribuigao do prejuizo entre os agentes corresponsaveis pelo dana.:'
E o nexo causalo elemento da responsabilidade civil que deve exercer esta fungao.

Na responsabilidade civil, o nexo causal cumpre, a bem da verdade, uma dupla
fungal: (i) permite determinar a quem deve atribuir-se um resultado danoso, a16m
de (ii) ser indispensavel na verificagao da extensio do dano a se indenizar, pris serve
como medida da indenizagao.:' Com efeito, 6 o nexo causal que vai indicar at6 onde
vaia responsabilidade do agente, into 6, quaid consequ6ncias danosas Ihe poderao
ser atribuidas.

Durante muito tempo, predominou o entendimento de que era a culpabilidade,
e nio a causalidade, que determinava a medida da responsabilidade. "Tratava-se,
contudo, de ponto de vista despido de conteQdo cientffico".:P Para a determinagao da
extensio do dano indenizavel, o que importa nio 6 a gravidade ou o peso da culpa,
mas o nexo de causalidade.:' A culpa nio tem essa fungao: "(...) apenas suscita a
incid6ncia da regra juridica de concorr6ncia de culpa, que melhor se exprimiria como
regra juridica de concorr6ncia de causagao peso ofendido".:: E na responsabilidade

objetiva, principalmente, em face da aus6ncia dos parametros da culpa, o nexo causal
assume particular relevo.z

deja como for, o maid importance -- e isso nio se pode perder de vista 6 que o
agente causador do dano deve repara-lo em sua totalidade. A vontade culpavel at6
poderf ser considerada para diminuir a indenizagao, mas nunca para aumentg-la. A
ideia do principio da reparagao foi sintetizada puma s6 fuse por Genevieve Viney:
"Le responsible doit r6parer tout le dommage, mats nett que le dommage".:' A apreciaqao
exacerbada do dano pelo magistrado muitas vezes pode, como explica Ripen, detur-
par o principio da reparagao integral, mas, nas palavras desse autor, "nio destr6i a
verdade" contida na norma: a indenizagao mede-se pda extensio do dano.24

reparagao nio pode constituir conte de enriquecimento para o lesado. A responsabilidade
do ofensor encontra limite tamb6m, conforme explica Antonio Chaves, no dano sofrido
pda vitima do evento, la que, em regra, nio alcanga os prejuizos suportados por terceiros,
salvo se o terceiro se inclui no rol dos diretamente prejudicados. Por fim, quando se trata
de responsabilidade contratual, nio raras vezes as panes restringem sua responsabili-
dade no cano de inadimp16ncia contratual, por meir de c16usulas penais ou de multas
penitenciais, prefixando assim balizas is indenizag6es (CHIAVES, Ant6nio. Trafado de
dlreffo chul/: responsabilidade civil. 2. ed. Sio Pa ulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 594-595,

v. 3.). Ha tamb6m exceg6es ao principio da reparagao integral na legislag5o especial. O
C6digo Brasileiro de Aeronfutica e a Convengao de Vars6via, por exemplo, estabelecem
um regime de indenizagao tarifada para os danos provocados durante a prestagao de
servigos de transporte a6reo. No direito comunitirio europeu, esse principio tamb6m sofre

limitag6es em materia de danes causados por produtos defeituosos(v. SANSEVERINO,
Pa ulo de Torso Vieira. Resporzsabflldzzde clz?!/ rzo C6dfgo do Consumidor e a d(;Hesrz dojornecedor.

Sio Paulo: Saraiva, 2002, p. 216 e seguintes.).

MAlZIA ALICE COSTA HOFMEISTER ressalta em sua obra a importancia de se concentrar o

loco da atengao sobre a vitima: "Quem 6 etta vitima? A que aspira? O que se pode engender

coco ampla indenizagao, recomposigao do sfaftz qzzo fznfe? O que se conhece acerca de suas

necessidades?"(O dario pessoa }za socfedfzde de rlsco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 213).

BODIN DE MOjiAES, Maria Celina. Darzos a pessoa humatza: uma leitura civil-constitucional
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 23.
MELO DA Sll:VA, Wilson. O dario mora/ e sl/a reparafao. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983,

bIOs danes patrimoniais, que apresentam uma dimensio econ6mica bem definida, nio
jlsuscitam qantas dificuldades para a determinagao do montante indenizat6rio. Ja a reper '
KCussio material dos danos pessoais, como a morte e a invalidez, nio 6 tio ffcil delimitar.

Basra lembrar que a gravidade da culpa e a capacidade econ6mica do ofensor, que s5o

crit6rios muitas vezes utilizados para quantificar o dano moral, t6m nitida fungao punitiva,

pris em regra interferem na liquidagao do prejuizo para aumentar o valor da indenizagao.
MARIA CELINA BODTN DE MOliAES, op. cit., p. 332-333. Hi outros crit6rios, come explica

a autora na sequencia, que tampouco sio relevantes no sistema da reparagao integral,
pois se referem, em realidade, a conduta em si mesma. Assim, exemplifica a autora, a
proporcionalidade entre a vantagem de quem praticou o ato lesivo e o preluizo causado
a terceiro; a presenga ou a aus6ncia de intengao, previsibilidade, ou boa-f6; a utilidade
(interesse) para quem o praticou ou a mera intengao de prejudicar o outro.
C) canter punitive nem sequer se coaduna com o sistema brasileiro de responsabilidade
civile tem contra si inimeros argumentos, a saber:(i) Do panto de vista legislative, nio ha
dispositivos no C6digo Civil de 2002, tampouco no C6digo Civil de 1916, que preveJam a
punigao por um da no cometido. Ao contrfrio, no C6digo Civil de 2002, o pa ragrafo 6nico
do art. 944 possibilita que o juiz reduza (e n5o que o juiz auFmenfe) a indenizagio, quando
houver excessiva desproporgao entre a gravidade da culpa e o dano, assim coma o art. 403

estabelece que "kinda que a inexecugao resulte de do/o do devedor, as perdas e danes s6

incluem os prejuizos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato". A16m
disso, o art. 16 do Projeto de C6digo de Defesa do Consumidor, que contemplava os danos

P.573

Notas

I LARENZ, Karl. Derek/zo de obZlgaclones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado,
1958, p. 196-19Z t. 1. A assertive de que o causador do dino deve reparf-lo da maneira
mais completa possivel este sujeita, na atualidade, a uma s6rie de limitag6es, a comegar

pelo cato de que o ofensor s6 responde dentro das forgas de seu patrim6nio. A16m disco, a
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punitivos, foi vetado quando da promulgagao do C6digo.(ii) Como a responsabilidade civil
pode ser cumulada com a penal, a aplicagao do ca rfter pu nitivo trac o risco de ocorrer bis f z

{dem.(iii) Dentro do sistema brasileiro de responsabilidade civil, a majoragao da indenizagao,

a titulo de pena, pode recair sobre outra pessoa que nio o ofensor, frustrando a intengao
punitiva. Basta pensar nas hip6teses de responsabilidade civil por cato de terceiro. (iv)

Hi cason em que nio se conseguiria aplicar a punigao. Suponha-se, por exemplo, que o
ofensor tenha afastado contratualmente o risco da pena por meio de u m seguro. (v) Toda

a sociedade pode vir a arcar com o custo do carfter punitive. Imagine-se a hip6tese da
vitima que pretende indenizar-se de dano causado culposamente por agente pdblico, no
exercicio de suas fung6es. Conforme salienta MARIA CELINA BODIN DE MORAES, o
canter pu nitivo traz muito mais problemas do que solug6es, pele que nio se deve adotf-lo,

entre outras raz6es, para evitar a chamada loteria forense (op. cit., p. 328). Apesar disco, o
Projeto de Lei ne 6.960/2002(Ricardo Fi6za) propos a inclusio de um S 2- no art. 944 com

o seguinte teor: "A reparagao do dano moral deve constituir-se em compensagao ao lesado
e adequado desestimulo ao lesante '

E de admitir, excepcionalmente, a fungao punitiva em situag6es potencialmente causadoras
de les6es a um grande n6mero de pessoas, como no faso dos interesses difusos, tanto na
relagao de consumo como no Direito Ambiental.

Segundo o relator do projeto, o deputado Ricardo Fi6za, durante o periods inicial de
tramitagao, houve apenas uma emenda propondo a supressao do paragrafo tinico do art.
944, que acabou sends rejeitada pda C6mara dos Deputados, com justificativa fundada
na equidade e consequente necessidade de previsao legal expressa de diminuigao da
indenizagao quando houver excessiva desproporgao entre a gravidade da culpa e o dana,
como excegao a regra gerd da proporcionalidade, estabelecida no capzft(FIOZA, Ricardo
(Coord.). Modo C6dlgo Ciz;f/ c07tzeFztado. Sio Paulo: Saraiva, 2002, p. 840).

MARIA CELINA BODIN DE MORAES, op. cit., p. 162, nota 301.

O C6digo Civil portugu6s(Decreto-lei Ha 47.344, de 25 de novembro de 1966) tamb6m prev6
semelhante excegao ao principio da reparagao integral do dano: "Art. 494Q.(Limitagao da

indenizagao no caso de mera culpa) -- Quando a responsabilidade se funda r na mera culpa,

podera a indenizagao ser fixada, equitativamente, em montante inferior a que corresponderia

aos danes causados, desde que o grau de culpabilidade do agente, a situagao econ6mica

deste e do lesado e as demais circunstAncias do caso o justifiquem '
DIEZ-PICAZO, Luis. Derecho de dafios. Madrid: Civitas, 1999, p. 237.
A expressao 6 de FELIPE, Jorge Franklin; ALVES, Geraldo Magela. O ?zouo C6d©o Clz;i/
rznotado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 177-178.

KONDER, Carlos Nelson. A redugao equitativa da indenizagao em virtude do grau de culpa:
apontamentos acerca do pa rfgrafo Qnico do art. 944 do C6digo Civil. Reufsfa Trfmesfral de

D£reifo CfzPf/ RTI)C, v. 29, p. 3-34, Rio de Janeiro: Padma, jan./mar. 200Z p. 34.
RICARDO FIUZA(Coord.), op. cit., p. 841. Ainda sobre o referido dispositive, 6 importante

destacar que o Conselho da Justiga Federal aprovou um enunciado interpretativo, na Jornada

de Direito Civil, realizada em setembro de 2002, sob a coordenagao do Ministry Ruy Rosado,

limitando a aplicagao do paragrafo dnico, como se v6: "46 -- Art. 944: a possibilidade de

redugao do montante da indenizaggo em face do grau de culpa do agente, estabelecida no
parigrafo 6nico do art. 944 do novo C6digo Civil, deve ser interpretada restritivamente,

por representar uma excegao ao principio da reparagio integral do dana, nio se aplicando
is hip6teses de responsabilidade objetiva
Para distribuir o prejuizo entre os corresponsfveis peso evento danoso, o legislador,
no C6digo Civil de 2002, parece ter adotado o crit6rio da gravidade da culpa. E o que a
primeira vista se infere do art. 945: "Se a vitima tiver concorrido culposamente para o
events danoso, a sua indenizagao serf fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa

em confronts com a do autor do dario". Essa n6o foia orientagao do C6digo de Defesa do

Consumidor que, a nosso ver, andou muito bem ao determinar, no art. 13, que o prejuizo
deve ser distribuido entre os corresponsaveis pele dana segundo a eficicia causal da
conduta de cada um: "Art. 13. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado podera
exercer o direito de regresso contra os demais responsaveis, segundo sua participagao na

causagao do evento danoso". Quando o legislador aqui aludiu a "participagao na causagao
do events danoso '; ele este, a evid6ncia, a se referir ao nexo causal, e nio a culpa.
Para LUIS DIEZ-PICAZO, o debate em torno da causalidade resume-se a: "(...) un debate

sabre /os /7mffes deJ defer de {ndemtzfzar"(op. cit., p. 332).

MONTENEGRO, Antonio Lindbergh C. Ressarcfmenfo de dallas: pessoais e materiais. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 48. Sabre a diferenga entre as nog6es de causalidade e

culpabilidade, v. MELO DA Sll:vA, Wilson. Responsabflidade sem culpa. 2. ed. Sio Paulo:

Saraiva,1974,p.132.

deja consentido remeter o leitor para SAMlJAIO[)A CRUZ, Gise]a. O prob/ema do nato cal£sa/
na resporzsabflfdade cfuf/. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 313-344.

PONTES DE MIRANDA, Francisco. Trafado de dfreifo prlofzdo. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi,

1971,P.202,t.12
ALMEIDA COSTA, Mario Julio de. Direifo das obr&afdes. 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p.

676. Note-se que, com o advento do C6digo Civil de 2002, o next causal este na ordem do

dia, pris a responsabilidade civil conta agora com uma clfusula gerd de responsabilidade
objetiva, prevista no paragrafo Qnico do art. 92Z que convive, lado a lado, com a cliusula
gerd de responsabilidade subjetiva (art. 186 do C6digo Civil).

VINEY, Genevieve. Traftg de droit cfofZ: les obligations, la responsabilit6: effets. Paris: LGDJ,
1988, p. 81. Em tradugao livre: "0 responsavel deve reparar dodo o dino, mas nada maid
doqueo dana '
RIPERT, Georges. A regra mora/ }zas obr©agdes cfufs. Trad. Os6rio de Oliveira. 2. ed.. Sio
Paulo: Bookseller, 2002, p. 334.
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que se travou o debate acerca da titularidade do poder soberano no 6mbito do Estado
-- se soberano era o povo ou o monarca5 --, com todas as consequ6ncias que a decisio
a respeito acarretava para o exercicio do poder politico. Atualmente, no entanto,
com a consagragao te6rica quake universal do principio democrftico pda qual se
confere a titularidade do poder exclusivamente ao povo -) a distingao esvaziou-se
consideravelmente. A este ponte se voltarg adiante.'

Por fim, sistema de gouerrzo 6 a classificagao mais recente que, partindo da ideia de
separagao de poderes, procura descrever e categorizar a dinfmica das relag6es entre
os 6rgaos que exercem modernamente as tr6s fung6es estatais, especialmente entre
poderes Executivo e Legislativo: a chamada distribuigao horizontal do poder politico.
Presidencialismo e parlamentarismo sio as modalidades bisicas nessa categoria '
sendo que outras v6m se desenvolvendo a partir dessas dual matrizes, como, z;.g., o
'semipresidencialismo" frances.

Interessa-nos maid de perto neste estudo a temftica das formas de governos. Na
verdade, doin sio os objetivos do presente trabalho. Em primeiro lugar, considerando
que a forma de governo republicana 6 um principio fundamental do Estado brasileiro
inaugurado pda Constituigao de 1988,' cumpre delinear de forma maid precisa seu
conte6do juridico e sua fungao no contexto da dogmatica constitucional. Em seguida,
e tomando como pressuposto a concepgao do principio republicano apresentado
na primeira parte, paisa-se a avaliar o sentido e a relevfncia contemporaneas da
distingao entre Rep6blica e Monarquia, bem como a necessgria comunicagao dessa
categoria com a que cuida dos sistemas de governo.

Republicano (Principio -) 2. Breve percurso hist6rico da ideia de repablica
A expressao repdblfca este longe de ter um sentido hist6rico univoco ou simpler.

Ao contrario, ao longo do tempo e de acordo com os autores que trataram do tema, a
palavra assumiu variados significados, chegando mesmo, em determinados momen-
tos, a encarnar crengas quase religiosas.

Nada obstante, o percurso pdas diferentes concepg6es do termo permite identifi-
car uma ideia essencial comum que perpassa o tempo: trata-se da nogao, de alguma
forma associada a ideia de rep6blica, de restrigao do poder absoluto, de limitagao do
exercicio do poder politico.9 Evidentemente essa nogao nuclear teri os desenvolvi-
mentos mais distintos -- dos mais simples aos mais sofisticados, como se vera -, em
fungao das circunstincias hist6ricas dos povos e das preocupag6es particulates dos
autores que escreveram sobre o assunto.

Vale fazer o registro, portanto, que tanto a ideia de rep6blica coma a de separagao
das fung6es estatais (ou simplesmente separagao dos poderes), esta iltima afeita ao
sistema de governo, t6m, neste ponto, um fundamento 61timo comum: o controle do
exercicio do poder. Maid que isso, a partir de determinado momento a t6cnica da
separagao dos poderes tornar-se-f um conte6do indissocigvel da ideia de repablica,
como se vera.

Uma breve viagem no tempo 6 capaz de demonstrar o que se afirma. Iniciando
pda teoria clissica das formas de governo exposta por Arist6teles na PoZffica, e repe '
tida mundo afora, nota-se que ela se fundamenta basicamente no fato de o poder ser
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1.1ntroduqao
''T= ornaram-se clgssicas no estudo da Teoria Gerd do Estado: e da

I Ci6ncia Politica quatro classificag6es a respeito do Estado e do
I Governs: (i) a forma de Estado; (ii) o regime de governo; (iii) a forma

de governo; e(iv) o sistema de governo.:

Porlormfz de Esfado, procura-se identificar o modo como o poder politico se dis-
tribui espacialmente no fmbito do Estado, funcionando como crit6rios de dfscr Herz
o grau e a natureza da descentralizagao politica adotadas. Desconsiderando-se o
fen6meno das uni6es de Estados, costuma-se classificar os Estados neste ponte coma
unitarios, federais ou regionals.3

O regime de gouerno envolve em geralum jufzo de valor que distingue entre gover-
nos democriticos e autoritfrios.4

AJorma de gouertzo 6 a classificagao que op6e classicamente Rep6blica e Monarquia.
Como se vera, o elemento adotado para distinguir essas dual categorias 6 um pro-
blema da teoria do Estado moderna. A distingao remonta ao momento hist6rico em
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