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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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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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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}

xxxv I I I
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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
XLI



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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ELSEVIERDiciondrio de Principios Juridicos ELSEVIER Gisele Sampaio da Cruz Preven€ao

21

22

A respeito, ver SCHIREIBER, Simone. A plfblfc dade opresslua de juZgamentos crimftzafs. Rio
de Janeiro: Renovar, 2008.

A respeito ver: CERVINI, Ra61. Os processes de descrimflzalfzafao. Sio Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995; FARIAS, Edilson Pereira de. Collsdo de dfreftos: a honra, a intimidade, a

vida privada e a imagem versus a liberdade de expressao e informagao. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabric, 1996; TORON, Alberto Zacharias. Notas sabre a media nos crimes
de colarinho branco e o Judicifrio: os novos padr6es. Reufsfa Brasf£efra de Ci8lzcias Crfmftiafs

36, 2001, p. 257 e seguintes; ANDRADE, Manuel da Costa. Liberdade de imprensa e tutela
penal da privacidade - a experi6ncia portuguesa. Reufstrz Brash/alfa de CfPncfas Crfmfnafs 20,
199Z p. 27. BATISTA, Nile. Media e sistema penal no capitalismo tardio. Reolsfa BrasiZefra

de C{87zcias Criminals 42, p. 242 e seguintes.
TORRES, Jaime Vegas, op cit., p. 38.

Preven(ao IPrincipio da -)

Gisele Sampalo da Cruz

Uma pessoa inteligente resolve um problems,
llln s#b£o prepine-o." (Albert Einstein)

T

F-i\ rincipio da prevengao: de um ex post a um ex ante. Diante da pouca
11/ valia da simples reparagao -- incerta e, no mais das vezes, excessiva-
I mente onerosa -, a prevengao quake sempre 6 a melhor, quando nio

a 6nica, solugao.i De cato, indmeros sio os danos irreparaveis ou de dificil reparagao,

pelo que nem sempre o Direito pode contentar-se com meras indenizag6es. O prin-
cipio da prevengao, segundo o qual os danos devem ser evitados, quer decorum de
dario injusto,: quer derivem de infragao contratual, tem evidence conotagao juridica.

Trata-se, conforme salienta a doutrina, de um principio juridico em plena ela-
boragao que vem orientando political p6blicas em mat6rias vinculadas a sadde da
populagao, ao meio ambiente e a seguridade em gerd. Mas n5o 6 s6: o principio da
prevengao atua tamb6m na esfera privada, obrigando empresas e particulares.; Por
meio dessa politica direcionada ao desenvolvimento de sistemas de prevengao do
dado, ptocura-se "dar una soluci6tt ex ante (eoitar el dana), en uez de confinar el remedio a
una soluc{6n nc post (la indemnizaci6n)".'

O principio da prevengao reflete as novas correntes filos6ficas que criticam as
car6ncias e limitag6es da responsabilidade civil clfssica.s Propugna-se, com esse
principio, a passagem do "dever de reparar" ao "dever de prevenir". A ideia de respon '
sabilidade pelo dana injusto praticado vai, pouco a pouco, cedendo lugar, ou melhor,
sendo compensada e alargada, por uma responsabilidade orientada para a prevengao
de novos impactos e para o controle dos riscos eco16gicos, de modo a garantir maior
protegao is gerag6es futuras com o chamado "desenvolvimento sustentado".'

Este principio, consagrado nio s6 na legislagao ambiental nacional, mas tamb6m
em diversos tratados internacionais,' 6 de tal importancia que 6 considerado um dos
eixos centrais de formagao do direito ambiental.' Parte-se do pressuposto de que ha

um conjunto de danos ambientais que sio irreversiveis ou, na melhor das hip6teses,
de dificil reparagao, dais como a extingao de uma esp6cie, os efeitos radioativos e a
destruigao de florestas. E quando a reparagao 6 possivel, os custom necessirios para
tanto mostram-se, na maioria das vezes, maiores do que os ganhos das atividades
que os causaram. "Data natureza prospectiva deste principio do Direito Ambiental:
a construgao, no presence, de mecanismos preventivos que busquem impedir a ocor-

r6ncia futura destes danos, o que identifica tal principio".9
O principio da prevengao 6 tamb6m de suma importancia no Direito do Trabalho.

Do contrato de trabalho decorrem para o empresario certos deveres especificos,
medidas preconizadas pda seguranga e medicina do trabalho que visam a preven '
gao de acidentes. No art. 166 da Consolidagao das Leis do Trabalho, por exemplo, o
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legislador imp6s a empresa o fornecimento gratuito aos empregados de equipamentos
de protegao individual, adequados ao risco e em perfeito estado de conservagio e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem gerd nio Ihes oferegam protegao
suficiente. A16m disco, 6 obrigat6ria, em determinadas empresas, a constituigao de
uma comissio interna, denominada Comissio de Prevengao de Acidentes ("Cipa"),
com vistas a prevenir acidentes e doengas decorrentes da atividade do trabalho, "de
modo a tornar compativel permanentemente o trabalho com a preservagao da vida
e a promogao da saide do trabalhador".:'

No C6digo de Defesa do Consumidor, o principio da prevengao encontra-se
previsto no inciso VI do art. 6':, segundo o qual 6 direito bisico do consumidor "a
efetiva prevengao e reparagao de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos
e difusos". E dever do fornecedor atuar no sentido de obstar o cisco de dana, isto 6,

o risco de que a atividade perigosa e nio apenas potencialmente perigosa - possa
vir a produzir, com deus efeitos, danos irrepargveis. Com efeito, para atender is exi-
g6ncias desse microssistema, o fabricante do produto, diante de um perigo concrete,
deve investir em pesquisas e em novak tecnologias destinadas a minorar os discos
la conhecidos.::

Exemplo de comportamento preventivo, que merece especial destaque, 6 o pro-
cedimento conhecido por reczzZI, cada vez maid comum na prgtica, em que o pr6prio
fabricante de produtos de consumo dur6veis conclama seus consumidores a compa-
recerem is ag6ncias concessionirias para que as pegas defeituosas de deus produtos
sejam trocadas gratuitamente. O procedimento de Fecal/ tem fido muito utilizado
nio s6 pelos fabricantes de veiculos, mas tamb6m de aparelhos eletrodom6sticos.::

Esse dever de prevengao 6 fiscalizado pele Poder P6blico que assume, Hesse cenf-

rio, papel de enorme relevincia.:; Quando, por exemplo, as autoridades incumbidas
da fiscalizagao de certo setor produtivo impedem ou, simplesmente, nio autorizam a
fabricagao de determinado medicamento culo favor risco supera eventuais beneficios,
'entio ai se teri obtido o efeito preventive de protegao a sadde do pdblico consumidor
em gerd".:' Nem sempre, por6m, a fiscalizagao acerta. Se falharem tais mecanismos,
ainda 6 possivel, em alguns casos, evitar o ez;e?zeus damrz!, preventivamente, por meio
das ag6es cautelares. Ja as sang6es administrativas, bem como as infrag6es penais,
atuam repressivamente, isto 6, a posterforf.

Outro principio, conexo ao principio da prevengao, tamb6m em fase de desen-
volvimento, 6 o principio da precaugao.'s A diferenga entre o principio da prevengao

e o da precaugao reside no fate de que, na prevengao, ha elementos seguros para se
afirmar que a atividade 6 efetivamente perigosa, ao passo que a precaugao se assenta
na necessidade de atuagao ante a malta de evid6ncia cientifica sobre a periculosidade
de determinada atividade ou produto.:' A fronteira entre prevengao e precaugao 6,
deste modo, demarcada pda linha que separa o perigo do risco.

Assam, enquanto a prevengao diz respeito a riscos certos e comprovados(perigo),
a precaugao lila-se a riscos meramente potencias. Significa dizer, por outras palavras,
que na prevengao a periculosidade ja se encontra estabelecida, razio pda qualha uma
probabilidade maior de ocorrer o acidente. Em razio disco, diz-se que, na prevengao, o
perigo 6 concreto. Na precaugao, ao contr6rio, tem-se um perigo abstrato(cisco), em face

da incerteza dos conhecimentos cientfficos que nio sio capazes de mensurar o possivel

dana. Para Genevieve Viney e Philippe Kourilsky, a precaugao pode ser vista como

um prolongamento dos m6todos de prevengao, aplicada, por6m, aos riscos incertos.:'
Nem por isso a doutrina deixa de reconhecer a autonomia do principio da precau '

gao. E o que sustenta Ana Gouveia e Freitas Martins, para quem prevengao e precau '
gao sio "dots principios distintos e aut6nomos, pelo que ao principio da precaugao
deve ser reconhecido um conteido aut6nomo, que represente algo mais do que um

mero suplemento a prevengao".:8 Na Alemanha, lembra a autora, o Vorsorgeprinzip
abrange quer a ideia de prevengao contra danos e perigos la identificados, quer a
ideia de precaugao contra riscos.

A ideia fundamental em que se assenta o principio da precaugao pode ser assim
traduzida: diante da ameaga de danos s6rios (danos potenciais), ainda que nio haha
proves cientificas que comprovem com exatidio o nexo de causalidade que liga deter-
minada atividade a deus possiveis efeitos, devem ser tomadas today as medidas
necessgrias para impedir o evento danoso. Para implementagao dense principio no
direito ambiental, a doutrina defende a inversio do anus da prova.

Cabe aquele que pretende exercer determinada atividade ou desenvolver nova
t6cnica demonstrar que os discos a este associados sio admissiveis.:' Essa ja era a
solugao utilizada em outros campos. Em materia de acidente de trabalho, por exemplo,
a responsabilidade do empregador tem subjacente o reconhecimento das dificuldades
de demonstragao da exist6ncia de um nexo de causalidade entre o dano e a conduta

do lesante, "a par de um luizo de justiga social em como os riscos devem recair sobre
aquele que retira vantagens do desenvolvimento de uma certa atividade e nio sobre
o lesado".:' A inversio do anus da prova nio deve, por6m, ser vista como uma regra
absoluta que vai reger toda e qualquer decisio.

Amboy os principios -- prevengao e precaugao -- exigem, ainda, a promogao e o
desenvolvimento da investigagao cientifica, com a realizagao de estudos completos e
exaustivos sobre os efeitos e riscos de uma dada atividade. Mas nenhum deles deve,

por outro lado, ser identificado como uma orientagao gen6rica de prud6ncia que
conduz ao impedimento pr ma#acie do afire ou.Harare.21 Ao contrario, tais principios
pressup6em que antecipadamente tenham sido identificados efeitos concretamente
perigosos (preveng5o) ou riscos potenciais (precaugao) que sejam decorrentes do
fen6meno, do processo ou da atividade, e que o juizo de d6vida n6o possa ser trans-

posto pda avaliagao cientifica.
O principio da prevengao, assim como o principio da precaugao, nio responde a

uma especulagao jurfdica, tampouco, como anota Salvador D. Bergel, a uma moda
da p6s-modernidade, mas, sim, obedece a necessidade social de se evitarem os discos
gerados por uma revolugao tecno-cientifica culos alcances e limites resultam dificeis
de advertir e quantificar.2z Os instrumentos existentes para enfrentar os riscos sio
insuficientes para os niveis alcangados, razio pda qual se torna imprescindfvel certs
esforgo social e juridico para preveni-los. Para tanto, 6 necessfrio atuar no sentido de
projetal ' a dimensio dos danos potenciais decorrentes de certas agnes, antecipando
sua produgao.n O ressarcimento s6 deve ter lugar, residualmente, into 6, ante a ino-
perancia da prevengao/precaugao. Estes principios sio instrumentos dteis para que
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se possa p6r em funcionamento mecanismos antecipat6rios, quando da visualizagao
de danos potenciais em areas sensiveis.

Levado is iltimas consequ6ncias, tail principios poderiam, entretanto, represen-
tar um golpe mortal no progresso. E evidente que toda inovagao vem acompanhada

de beneficios e prejuizos. O que os principios da prevengao e da precaugao exigem 6 a
adagio de medidas proporcionais a gravidade do risco. A aplicagao desses principios
deve, portanto, ser flexivel, ja que a incerteza pode ser dissipada com a evolugao
da ci6ncia, o que ensejaria uma revisio das medidas tomadas, que poderiam ser
agravadas ou aliviadas, a depender da apreciagao do risco e, at6 mesmo, anuladas,
se este for considerado insuficiente.

Impedir a aplicagao abusiva desses principios 6 outro problema, mas ipso nio deve

dissuadir a tarefa de construir com mais precisao instrumentos juridicos valiosos,
capazes de minorar riscos, evitando, assim, danos que poderiam ser irreparaveis.
Da concepgao ideal de risco zero, que levaria a paralisia do progresso, at6 o perigo
extremo, existem muitos matizes. Prevenir, ta] como a experi6ncia popular tem
demonstrado, serf sempre melhor do que remediar.

8 A pr6pria Constituigao da Rep6blica, ao dispor no art. 225 que "todos t6m direito ao meir
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a nadia

qualidade de vida, impondo-se ao Poder PQblico e a coletividade o dever de defends-1o e

preserve-1o para as presented e futuras gerag6es'l jf dude, de certa forma, ao principio da

prevengao, especialmente quando no g I ', inciso V. do referido dispositive determina que,
para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder P6blico "controlar a produgao,
a comercializagao e o emprego de t6cnicas, m6todos e substincias que comportem risco

para a qualidade de vida e o meir ambience '
9 GOMES, Sebastiio Valdir. Dfrelfo ambferztaZ brasflefro. Porto Alegre: Sintese, 1999, p. 45-46.

io JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. MInutIa/
de direifo do trrzbal;zo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 1017.

n Sobre o sentido e alcance do principio da prevengao nas relag6es de consumo, v. a primorosa

dissertag5o de CALIXTO, Marcelo. A respolzsfzb iidrzde dolorrzecedor de produtos palos discos

do desenz;oiufmento. Rio de Janeiro: Renovar Colegao de Teses, no prelo, 2004.

i2 No projeto de "C6dlgo Cfu!/ de /a Repdblfca ATXenffna l£?zl$:chao con e/ C6dfgo de Comerclo" de
1998, o principio da prevengio encontra-se expressamente previsto no art. 1585 e 6, segundo
AURORA BESALO ]lARKINSON, uma das novidades maid importantes do projeto (op.

cit., p. 499). Para um panorama do direito argentino, zp. KIPER, Claudio M. Dado al medco
ambiente y acci6n de dario temido. In: BUERES, Alberto Jesus(Coord.). Derek/zo priuado.
Buenos Aires: Hammurabi, 2001.

i3 Nos arts. 55 e seguintes do C6digo de Defesa do Consumidor, o legisjador disp6s sabre
os aspectos administrativos da defesa do consumidor.

14 FILOMENO, Jose Geraldo Brita. In: GRINOVER, Ada Pellegrino ef ar(Org.). C(idzgo brash/Circ

de dejesa do constr mfdar: comentado pelts autores do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro:

Forense Universitfria, 1998, p. llZ
i5 0 principio da precaugao foi expressamente aludido na "Declaragao do Rio de Janeiro ';

assinada por ocasiio da Confer6ncia das Nag6es Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, mais conhecida coma Eco-92, na qual se afirmou que: "De modo a

proteger o meir ambiente, o principio da precaugao deve ser amplamente observado pelts
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaga de danos s6rios ou
irreversiveis, a aus6ncia de absoluta certeza cientifica nio deve ser utilizada coma razio

para postergar medidas eficazes e economicamente vifveis para prevenir a degradagao
ambiental". A16m dessa passagem, o principio da precaugao foi referido, ainda, entre os
Considerandos da Convengao da Diversidade Bio16gica, assinada no Rio de Janeiro na
mesma Confer6ncia (Decreto n ' 2.519/1998) e na Convengao-Quadro das Nag6es Unidas

sobre a Mudanga do Clima(Decreto HQ 2.652/1998). A Lei n ' 9.605/1998, em seu art. 54,
tamb6m imp6s a adogao de medidas de precaugao. Sobre o valor normative do principio

da precaugao, o. VINEY, Genevieve; KOURILSKY, Philippe. Le prl?zclpe de pr6cautfon. Paris:
Editions Odile Jacob, 2000, p. 124 e seguintes.

]6 HAMMERSCHMIDT, Denise. O cisco na sociedade contemporanea e o principio da

precaugio no direito ambiental. Rezpisfa dos Triburzafs, v. 808, fevereiro 2003, p. 49.
i7 VINEY, Genevieve; KOURILSKY. Philippe. Avis n ' 2000-01(mars 2000) sur "Le principe

de precaution'l rapport au Premier Ministre, du 15 octobre 1999. Obtido no site <http://
www.panjuris.univ-parisl.fr/pdf/Avisl.pdfs em 30/0772004. Com o principio da precaugao,

Notas

I MILARE, Edis. Dfrelfo do amble/zfe. Sio Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 102-103.
2 Na busca da reparagio integral, que melhor atendesse a vitima, a nogao de ato ilicito cedeu

lugar a ideia de injustiga do dano, com vistas a protegao da dignidade da pessoa humana. Cf.
BODTN DE MOliAES, Maria Celina. nano a pessoa htlnrzzFza: uma leitura civil-constitucional
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 12.

3 Com efeito, o campo de atuagao dense principio nio se restringe a esfera publica, como

bem observa SALVADOR D. BERGEN: "Este prfncfpfo ?zo s(i/o f mpiica Za acfuacl6tz de Jos gesfores
piblicos, sino tambi6n la de las empresas y partictllares, cava conducts sea susceptible de impactar en

e! ambiertte o en [a sa]ud. PrecisameKte tomando en cuenta asta amp]itud es que intentamos en este

bosqtlejo uincular el principio precnutorio colt la respottsabilidctd civil, habida cuenta de los nuances

operados en asta en cuartto a ta primacia que otorga a lalMnci6rt ntltecipntorh del dario" (Introducci6n

del principio precautorio en la responsabilidad civil. In: AMELA, Oscar J.(Dir.); GESUALDI,

Dora Ma dana(Coord.). Derecho prizPado. Buenos Aires: Hammurabi, 2001, p. 1010).
4 ALTERtNI, Atilio Anibal; AMELA, Oscar Jose; CABANA, Roberto M. L6pez. Derek/zo de

obl&acfanes: civiles y comerciales. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995, p. 318.
5 Para AURORA BESALUI)ARKINSON, o principio da preveng5o conduziu a moderna

superagao da missio tradicionalmente repa radora e individualista da responsabilidade

civil. Nesse sentido, as medidas preventivas sio boa mostra da transformagao operada

Hesse sistema nos iltimos tempos (EI dario ambiental: desafio juridico del mercer milenio.
In: ALTERINI, Juan Martin; PICASSO, Sebastian; WKJNTRAUB, Javier Herman(Chord.).

Insfftucforzes de defer/zo priuado moderns: problemas y propEzestas. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,
2001,P.500).

FREITIAS MARTINS, Ana Gouveia e. O princ@fo da precazzfao /lo dfreffo do amblente. Lisboa:

Associagao Acad6mica Faculdade Direito Lisboa, 2002, p. 21-22.
Para uma anflise de legislagao comparada, v. SAMPAK), Francisco Jose Ma rques. ResponsabiZldade

ciuiZ e repfzrczfao de darzos ao nzeio anrblenfe. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 163-205.
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pasha'se do modelo c16ssico "reaja e corrija" para o modelo "preveja e previna '; inaugurado
pele principio da prevengao em sentido estrito. O principio da precaugao surgiu, assim,
homo um reforgo qualificado do principio da prevengao, visando a prevengao de riscos

cuba intensidade nio representa, ainda, um perigo efetivo e concrete para o ambiente '
(FREITAS MARTINS, OP. cit., p. 20-21).

FREITAS MARTINS, OP. cit., P. 41.

No direito ambiental, principal campo de atuagao desse principio, o conflito entre interesses
econ6micos e interesses ambientais deve ser decidido em prol do ambiente, quando os
argumentos a favor e contra um determinado projeto se revelarem igualmente cortes. E o

que se convencionou denominar de {7z dzlbfo pro anzblelzfe ou fn d bfo co/zfra pro/ectzzm.

FREITAS MARTINS, OP. cit., P. 71.

LEITE, Jose Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araiijo. Dl7'eifo amb£enfa/ lza socfedade de
rlsco. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2002, p. 66.
SALVADOR D. BERGEN OP. cit., P. 1021.

E o que os argentinos chamam de "fungao antecipat6ria do dana '

MORAES, Maria Celina Bodin de. nano a pessoa /zzzmarza: uma leitu ra civil-constitucional dos
datos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

]'ARKINSON, Aurora Besald. EI dario ambiental: desafio jurfdico del tercer milenio. In:

ALTERINI, Juan Martin; PICASSO, Sebastian; WAJNTRAUB, Javier Herman (Chord.).
Itzstftuc£otzes de derecho prim;ado moderFzo: problemas y propuestas. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot,2001.

SAM]UAAIO, Francisco Jose Marques. Resporzsabf/fdade chul/ e reparrzfao de Janos ao maid rzmblerzte.

2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998.

VINEY. Genevieve; KOURILSKY, Philippe. Le prfncfpe de precaution. Paris: Editions Odile
Jacob,2000.

Avis n ' 2000-01 (mars 2000) silt "Le pritzcfpe de prdcaufion", rapport au Premier

Minfsfre, du 75 ocfobre ]999. Disponivel em <http://www.pan)uris.univ-parisl.fr/pdf/
Avisl.pdfs. Acesso em 30/0772004.
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(Principio da -)

Fla via Pio v es a n

1. 1ntroduqao

A. anflise do principio da primazia da norma maid ben6fica a pro '
Z..I tegao dos direitos humanos requer, preliminarmente, o enfoque

/ \ da concepgao contemporanea de direitos humanos e o modo pelo

qual dialoga com o valor da dignidade humana. Sera, assim, analisado o sistema
internacional de protegao dos direitos humanos, avaliando-se o seu perfil, os Bens
objetivos, a sua 16gica e principiologia e, particularmente, a forma pda qual introjeta
o valor da dignidade humana. O sistema internacional de protegao dos direitos huma-
nos constituio legado maior da chamada "Era dos Direitos'l que tem permitido a
internacionalizagao dos direitos humanos e a humanizagao dos Direito Internacional
contemporaneo, como atenta Thomas Buergenthal.'

Em um segundo momento, sera avaliado o principio da primazia da norma mais

ben6fica a protegao dos direitos humanos e sua relagao com o valor da dignidade
humana, do qual 6 fruto e decorr6ncia, na medida em que esta comp6e a refer6ncia
utica maior a orientar a ordem juridica interna e internacional contemporaneas.

2. ConcepSao contemporanea de direitos humanos, sistema
internaciohalde prote€ao e o valor da dignidade humana

Enquanto reivindicag6es morais, os direitos humanos nascem quando devem e
podem nascer. Como realga Norberto Bobbio, os direitos humanos nio nascem todos
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