
EXCERTOS	  DE	  DECISÕES	  DO	  STF	  
	  
"Lei	  6.683/1979,	  a	  chamada	  ‘Lei	  de	  anistia’.	  (...)	  princípio	  democrático	  e	  
princípio	  republicano:	  não	  violação.	  (...)	  No	  Estado	  Democrático	  de	  Direito,	  o	  
Poder	  Judiciário	  não	  está	  autorizado	  a	  alterar,	  a	  dar	  outra	  redação,	  diversa	  da	  
nele	  contemplada,	  a	  texto	  normativo.	  Pode,	  a	  partir	  dele,	  produzir	  distintas	  
normas.	  Mas	  nem	  mesmo	  o	  STF	  está	  autorizado	  a	  rescrever	  leis	  de	  anistia.	  
Revisão	  de	  lei	  de	  anistia,	  se	  mudanças	  do	  tempo	  e	  da	  sociedade	  a	  impuserem,	  
haverá	  –	  ou	  não	  –	  de	  ser	  feita	  pelo	  Poder	  Legislativo,	  não	  pelo	  Poder	  Judiciário."	  
(ADPF	  153,	  Rel.	  Min.	  Eros	  Grau,	  julgamento	  em	  29-‐4-‐2010,	  Plenário,	  DJE	  de	  6-‐8-‐
2010.).	  
	  
	  	  
"Controle	  jurisdicional	  da	  atividade	  persecutória	  do	  estado:	  uma	  exigência	  
inerente	  ao	  Estado	  Democrático	  de	  Direito.	  O	  Estado	  não	  tem	  o	  direito	  de	  
exercer,	  sem	  base	  jurídica	  idônea	  e	  suporte	  fático	  adequado,	  o	  poder	  
persecutório	  de	  que	  se	  acha	  investido,	  pois	  lhe	  é	  vedado,	  ética	  e	  juridicamente,	  
agir	  de	  modo	  arbitrário,	  seja	  fazendo	  instaurar	  investigações	  policiais	  
infundadas,	  seja	  promovendo	  acusações	  formais	  temerárias,	  notadamente	  
naqueles	  casos	  em	  que	  os	  fatos	  subjacentes	  à	  persecutio	  criminis	  revelam-‐se	  
destituídos	  de	  tipicidade	  penal.	  Precedentes."	  (HC	  98.237,	  Rel.	  Min.	  Celso	  de	  
Mello,	  julgamento	  em	  15-‐12-‐2009,	  Segunda	  Turma,	  DJE	  de	  6-‐8-‐2010.)	  
	  	  
	  
"A	  plena	  liberdade	  de	  imprensa	  é	  um	  patrimônio	  imaterial	  que	  corresponde	  ao	  
mais	  eloquente	  atestado	  de	  evolução	  político-‐cultural	  de	  todo	  um	  povo.	  Pelo	  seu	  
reconhecido	  condão	  de	  vitalizar	  por	  muitos	  modos	  a	  Constituição,	  tirando-‐a	  mais	  
vezes	  do	  papel,	  a	  Imprensa	  passa	  a	  manter	  com	  a	  democracia	  a	  mais	  entranhada	  
relação	  de	  mútua	  dependência	  ou	  retroalimentação.	  Assim	  visualizada	  como	  
verdadeira	  irmã	  siamesa	  da	  democracia,	  a	  imprensa	  passa	  a	  desfrutar	  de	  uma	  
liberdade	  de	  atuação	  ainda	  maior	  que	  a	  liberdade	  de	  pensamento,	  de	  informação	  
e	  de	  expressão	  dos	  indivíduos	  em	  si	  mesmos	  considerados.	  O	  §	  5º	  do	  art.	  220	  
apresenta-‐se	  como	  norma	  constitucional	  de	  concretização	  de	  um	  pluralismo	  
finalmente	  compreendido	  como	  fundamento	  das	  sociedades	  autenticamente	  
democráticas;	  isto	  é,	  o	  pluralismo	  como	  a	  virtude	  democrática	  da	  respeitosa	  
convivência	  dos	  contrários.	  A	  imprensa	  livre	  é,	  ela	  mesma,	  plural,	  devido	  a	  que	  
são	  constitucionalmente	  proibidas	  a	  oligopolização	  e	  a	  monopolização	  do	  setor	  
(§	  5º	  do	  art.	  220	  da	  CF).	  A	  proibição	  do	  monopólio	  e	  do	  oligopólio	  como	  novo	  e	  
autônomo	  fator	  de	  contenção	  de	  abusos	  do	  chamado	  ‘poder	  social	  da	  imprensa’."	  
(ADPF	  130,	  Rel.	  Min.	  Ayres	  Britto,	  julgamento	  em	  30-‐4-‐2009,	  Plenário,	  DJE	  de	  6-‐
11-‐2009.)	  No	  mesmo	  sentido:	  ADI	  4.451-‐MC-‐REF,	  rel.	  min.	  Ayres	  Britto,	  
julgamento	  em	  2-‐9-‐2010,	  Plenário,	  DJE	  de	  24-‐8-‐2012.	  
	  
	  
"(...)	  Associação	  Brasileira	  das	  Empresas	  de	  Transporte	  Rodoviário	  
Intermunicipal,	  Interestadual	  e	  Internacional	  de	  Passageiros	  –	  (ABRATI).	  
Constitucionalidade	  da	  Lei	  8.899,	  de	  29	  de	  junho	  de	  1994,	  que	  concede	  passe	  
livre	  às	  pessoas	  portadoras	  de	  deficiência.	  Alegação	  de	  afronta	  aos	  princípios	  da	  
ordem	  econômica,	  da	  isonomia,	  da	  livre	  iniciativa	  e	  do	  direito	  de	  propriedade,	  



além	  de	  ausência	  de	  indicação	  de	  fonte	  de	  custeio	  (arts.	  1º,	  IV;	  5º,	  XXII;	  e	  170	  da	  
CF):	  improcedência.	  Em	  30-‐3-‐2007,	  o	  Brasil	  assinou,	  na	  sede	  da	  ONU,	  a	  
Convenção	  sobre	  os	  Direitos	  das	  Pessoas	  com	  Deficiência,	  bem	  como	  seu	  
Protocolo	  Facultativo,	  comprometendo-‐se	  a	  implementar	  medidas	  para	  dar	  
efetividade	  ao	  que	  foi	  ajustado.	  A	  Lei	  8.899/1994	  é	  parte	  das	  políticas	  públicas	  
para	  inserir	  os	  portadores	  de	  necessidades	  especiais	  na	  sociedade	  e	  objetiva	  a	  
igualdade	  de	  oportunidades	  e	  a	  humanização	  das	  relações	  sociais,	  em	  
cumprimento	  aos	  fundamentos	  da	  República	  de	  cidadania	  e	  dignidade	  da	  pessoa	  
humana,	  o	  que	  se	  concretiza	  pela	  definição	  de	  meios	  para	  que	  eles	  sejam	  
alcançados."	  (ADI	  2.649,	  Rel.	  Min.	  Cármen	  Lúcia,	  julgamento	  em	  8-‐5-‐2008,	  
Plenário,	  DJE	  de	  17-‐10-‐2008.)	  
	  
	  	  
"Segundo	  a	  nova	  redação	  acrescentada	  ao	  Ato	  das	  Disposições	  Constitucionais	  
Gerais	  e	  Transitórias	  da	  Constituição	  de	  Mato	  Grosso	  do	  Sul,	  introduzida	  pela	  EC	  
35/2006,	  os	  ex-‐governadores	  sul-‐mato-‐grossenses	  que	  exerceram	  mandato	  
integral,	  em	  'caráter	  permanente',	  receberiam	  subsídio	  mensal	  e	  vitalício,	  igual	  
ao	  percebido	  pelo	  governador	  do	  Estado.	  Previsão	  de	  que	  esse	  benefício	  seria	  
transferido	  ao	  cônjuge	  supérstite,	  reduzido	  à	  metade	  do	  valor	  devido	  ao	  titular.	  
No	  vigente	  ordenamento	  republicano	  e	  democrático	  brasileiro,	  os	  cargos	  
políticos	  de	  chefia	  do	  Poder	  Executivo	  não	  são	  exercidos	  nem	  ocupados	  'em	  
caráter	  permanente',	  por	  serem	  os	  mandatos	  temporários	  e	  seus	  ocupantes,	  
transitórios.	  Conquanto	  a	  norma	  faça	  menção	  ao	  termo	  'benefício',	  não	  se	  tem	  
configurado	  esse	  instituto	  de	  direito	  administrativo	  e	  previdenciário,	  que	  requer	  
atual	  e	  presente	  desempenho	  de	  cargo	  público.	  Afronta	  o	  equilíbrio	  federativo	  e	  
os	  princípios	  da	  igualdade,	  da	  impessoalidade,	  da	  moralidade	  pública	  e	  da	  
responsabilidade	  dos	  gastos	  públicos	  (arts.	  1º;	  5º,	  caput;	  25,	  §	  1º;	  37,	  caput	  e	  
XIII;	  169,	  §	  1º,	  I	  e	  II;	  e	  195,	  §	  5º,	  da	  CR).	  Precedentes.	  Ação	  direta	  de	  
inconstitucionalidade	  julgada	  procedente,	  para	  declarar	  a	  inconstitucionalidade	  
do	  art.	  29-‐A	  e	  seus	  parágrafos	  do	  Ato	  das	  Disposições	  Constitucionais	  Gerais	  e	  
Transitórias	  da	  Constituição	  do	  Estado	  de	  Mato	  Grosso	  do	  Sul."	  (ADI	  3.853,	  Rel.	  
Min.	  Cármen	  Lúcia,	  julgamento	  em	  12-‐9-‐2007,	  Plenário,	  DJ	  de	  26-‐10-‐2007.)	  
	  	  
"Dupla	  vacância	  dos	  cargos	  de	  prefeito	  e	  vice-‐prefeito	  –	  Competência	  legislativa	  
municipal	  –	  Domínio	  normativo	  da	  lei	  orgânica	  –	  Afronta	  aos	  arts.	  1º	  e	  29	  da	  CR.	  
O	  poder	  constituinte	  dos	  Estados-‐membros	  está	  limitado	  pelos	  princípios	  da	  CR,	  
que	  lhes	  assegura	  autonomia	  com	  condicionantes,	  entre	  as	  quais	  se	  tem	  o	  
respeito	  à	  organização	  autônoma	  dos	  Municípios,	  também	  assegurada	  
constitucionalmente.	  O	  art.	  30,	  I,	  da	  CR	  outorga	  aos	  Municípios	  a	  atribuição	  de	  
legislar	  sobre	  assuntos	  de	  interesse	  local.	  A	  vocação	  sucessória	  dos	  cargos	  de	  
prefeito	  e	  vice-‐prefeito	  põe-‐se	  no	  âmbito	  da	  autonomia	  política	  local,	  em	  caso	  de	  
dupla	  vacância.	  Ao	  disciplinar	  matéria,	  cuja	  competência	  é	  exclusiva	  dos	  
Municípios,	  o	  art.	  75,	  §	  2º,	  da	  Constituição	  de	  Goiás	  fere	  a	  autonomia	  desses	  
entes,	  mitigando-‐lhes	  a	  capacidade	  de	  auto-‐organização	  e	  de	  autogoverno	  e	  
limitando	  a	  sua	  autonomia	  política	  assegurada	  pela	  Constituição	  brasileira."	  (ADI	  
3.549,	  Rel.	  Min.	  Cármen	  Lúcia,	  julgamento	  em	  17-‐9-‐2007,	  Plenário,	  DJ	  de	  31-‐10-‐
2007.)	  Vide:	  ADI	  4.298-‐MC,	  Rel.	  Min.	  Cezar	  Peluso,	  julgamento	  em	  7-‐10-‐2009,	  
Plenário,	  DJE	  de	  27-‐11-‐2009;	  ADI	  1.057-‐MC,	  Rel.	  Min.	  Celso	  de	  Mello,	  julgamento	  
em	  20-‐4-‐1994,	  Plenário,	  DJ	  de	  6-‐4-‐2001.	  



	  
	  	  
"(...)	  Medida	  cautelar	  deferida.	  A	  fiscalização	  parlamentar	  como	  instrumento	  
constitucional	  de	  controle	  do	  Poder	  Executivo:	  governador	  de	  Estado	  e	  ausência	  
do	  território	  nacional.	  O	  Poder	  Executivo,	  nos	  regimes	  democráticos,	  há	  de	  ser	  
um	  poder	  constitucionalmente	  sujeito	  à	  fiscalização	  parlamentar	  e	  
permanentemente	  exposto	  ao	  controle	  político-‐administrativo	  do	  Poder	  
Legislativo.	  A	  necessidade	  de	  ampla	  fiscalização	  parlamentar	  das	  atividades	  do	  
Executivo	  –	  a	  partir	  do	  controle	  exercido	  sobre	  o	  próprio	  chefe	  desse	  Poder	  do	  
Estado	  –	  traduz	  exigência	  plenamente	  compatível	  com	  o	  postulado	  do	  Estado	  
Democrático	  de	  Direito	  (CF,	  art.	  1º,	  caput)	  e	  com	  as	  consequências	  político-‐
jurídicas	  que	  derivam	  da	  consagração	  constitucional	  do	  princípio	  republicano	  e	  
da	  separação	  de	  poderes.	  A	  autorização	  parlamentar	  a	  que	  se	  refere	  o	  texto	  da	  
CR	  (prevista	  em	  norma	  que	  remonta	  ao	  período	  imperial)	  –	  necessária	  para	  
legitimar,	  em	  determinada	  situação,	  a	  ausência	  do	  chefe	  do	  Poder	  Executivo	  (ou	  
de	  seu	  vice)	  do	  território	  nacional	  –	  configura	  um	  desses	  instrumentos	  
constitucionais	  de	  controle	  do	  Legislativo	  sobre	  atos	  e	  comportamentos	  dos	  
nossos	  governantes.	  Plausibilidade	  jurídica	  da	  pretensão	  de	  
inconstitucionalidade	  que	  sustenta	  não	  se	  revelar	  possível,	  ao	  Estado-‐membro,	  
ainda	  que	  no	  âmbito	  de	  sua	  própria	  Constituição,	  estabelecer	  exigência	  de	  
autorização	  ao	  chefe	  do	  Poder	  Executivo	  local,	  para	  afastar-‐se,	  ‘por	  qualquer	  
tempo’,	  do	  território	  do	  País.	  Referência	  temporal	  que	  não	  encontra	  parâmetro	  
na	  CR."	  (ADI	  775-‐MC,	  Rel.	  Min.	  Celso	  de	  Mello,	  julgamento	  em	  23-‐10-‐1992,	  
Plenário,	  DJ	  de	  1º-‐12-‐2006.)	  
	  


