
CAPiTULOt

ESCORgOHIST6RICODONOTARIAD0

1. 0RIGEM E EVOLUgAO DO NOTXRIADO

1.1. Antecedentes

1.1.1. Antecedentes remotos

A hist6ria do notariado confunde-se com a hist6ria do direito e
da pr6pria sociedade, residindo ai sua beleza e importancia.

Dai assistir razio iafirmagao de Jacques Armand de que "le
developpement de la civilisation et du notariat vont de pair le recul de
!'un entraine celui de I'autre":

Atrav&s dos tempos, os notfrios t6m relatado, por sells atom do-
cumentados, a evolug5o do direito e da humanidade, registrando na
hist6ria os grandes acontecimentos. Nesse sentido, bastante IQcida a
assertiva de Rafael Gibert, de que "los notarios, por la forma escrita,
son los mis genuinos historiadores del derecho":, e tamb6m a de Ma-
ria Cristina Costa Salles, ao dizer que foram "tr&s os marcos das con-

quistas europeias: a espada do conquistador, a cruz da religiao e a pena
do Tabeliio"3

Desde os tempos mais remotos, a sociedade if sentia a necessida-
de de meios para fixar e perpetuar seus conv6nios, surgindo dar os
encarregados de redigir os contratos, nio obstante a pluralidade de
denominag6es e o maior ou menor grau de limitag5o no desempenho
da fungao4

A atividade notarial 6 atividade pr6-juridica, egressa das necessi-
dades sociais. No mundo prisco, massivamente iletrado, sentiu-se pri-
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La grande bistoire da notariat, p. 13.
Traduzindo-se para o vern5culo, assam se reveste a assertiva: "o desenvolvimento da
avi\izag5o e do notariado andam junlos, o recur de um leva ao do outro
Notaries en la historia del derecho, Rez/feta de Derecbo NoZczria/, n. 121-122,

As origens do notariado na America, Ret/fsla Nofaria/ Blasi/ezra, n. 1, p. 8.

Antonio Augusto Firmo da Silva, Compgndfo de te zas sabre dlreffo nofarla/, p ' 19.
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meiramente a necessidade de que houvesse algum ante, confifvel, que
pudesse redigir tomar a termo, os neg6cios entabulados pdas panes.
Surge assim o prot6tipo do notfrio, como mero redator dos neg6cios
entabulados pdas panes, com o intuito dc perpetuf-los no tempo,
facilitando sua prova.

A necessidade humana de seguranga e certeza, caracterizada

pda necessidade de estabilidade nas relag6es, sejam estas juridicas ou
nao, amparou esse requerimento social pelo surgimcnto de um agente
que pudesse perpetuar no tempo os neg6cios privados, assegurando
os direitos deles derivados.

A atividade notarial nio &, assim, uma criagio acad6mica, fend
meno comum no nascimento dos institutos jurfdicos do direito roma-
no-germanico, tampouco uma criagao legislativas. E, sim, uma cria-
gio social, nascida no keio da sociedade, a fim de atender is
necessidades desta dianne do andar do desenvolvimento voluntfrio
das normas jurrdicas. O embri5o da atividade notarial, ou sega, o em
briio do tabeliao, nasceu do clamor social, para que, num mundo
massivamente iletrado, houvesse um agence confifvel que pudesse ins-
trumentalizar redigir o que fosse manifestado pdas panes contratan-
tes, a fim de perpetuar o neg6cio jurfdico, tornando menos penosa a
sua prova, uma vez que as Pcz/auras Foam czo z,'onto.

Nesse sentido, 6 na civilizagao egipcia que se encontra o maid
prisco antepassado do notirio, qual sega o escriba '.

Os cscribas pertenciam is categorias de funcionfrios mais privi-
legiadas e shes era atribuida uma preparagao cultural especialissima;
por isso, os cargos recebiam o tratamento de proprjedade privada e,
por vezes, transmitiam-se em linha de sucessio hereditfria '. Eram des
que redigiam os atos juridicos para o monarca, bem con.o atendiam e
anotavam sodas as atividades privadas. No entanto, como nio eram

possuidores de f6 publica, havia a necessidade de que os documentos
por des redigidos fossem homologados por autoridade superior a fim
de alcangar valor probat6rio.

O povo hebreu tamb6m teve seus escribas. Segundo Antonio Au-
gusto Firmo da Silva, no direito hebreu existiam o escriba da lei, o
escriba do povo, o escriba do reie o escriba do Estado '

Tamb6m os escribas hebreus eram possuidores de uma prepara '

gao cultural especial, gozando de grande prestfgio, sendo os escribas
da leie do povo, no dlzer de Joao Mendes de Almeida Junior revesti-
dos de canter sacerdotal9

As Sagradas Escrituras bem dio notas dessa situagao, quando no
livro de Esdras (Capitulo Vll, versfculo 6), diz: "Esdras, portanto, que
era um escriba muito hfbil na lei de Mois&s, que o Senior Deus tinha
dado a Israel, voltou de Babi16nia. O rei concedeu-the judo o que ele
peliiu, porque a mio do Senior seu Deus era com ele"; e, no versiculo
ll: "Esta 6, pois, a c6pia da carta em forma de edito, que o rei Arta-
xerxes deu a Esdras sacerdote, escriba instruido nas palavras e nos
preceitos do Senhor, e nas cerim6nias que ele prescreveu a Israel

Dentre os escribas hebreus, o que mais se assemelhava ao noti-

rio, por redigir contratos estando vinculado a atividade privada, era o
escriba do povo.

Note-se que esses ancestrais do atual tabeliio eram somente re-
datores, faltando-lhes, por6m, a £6 publica, o poder de autenticar o
que redigiam, cato pelo qual sua fungao.nao se equipara ao concerto
atual da fungao notarial, no entanto, a ela se aproxima.

Veda-se nesse sentido a ligio de Rend David: "0 sistema dos direitos rominicos 6 um
sistema relativamente racional e 16gico, porque foi ordenado, considerando as regras
substantivas do direito, gragas a obra das universidades e do legislador" (Os grapzdes
sistemas do direito contempol'anew, p- 306 \.

C16udio Martins! em posig5o isolada, sustenta ser anterior a origem do notfrio,
ao assam se manifestar: "Sem d$vida, as rafzes do notariado estio mergulhadas em
6poca bem mais pristina"

Depois passa a citar qual sega a origem do notariado no seu engender: "Bem cedo.
por forma da lei das necessidades crescentes, o relacionamento social se tornou maid
exigenre, sobretudo no que se referia aos assuntos de trocas ou de mercado, esbogo
de economia fechada. E foi preciso disciplinar esse relacionamento em ascensio
atrav&s de interpostas pessoas, na hip6tese, pda confianga que inspiravam, os sacer
dates (...).

Coma ainda n5o existia a escrita, os neg6cios elam igualmente memorizados pele
sacerdote memorista, cuba integridade se fazia, assim, a 6nica garantia do cum
primento das relag6es negociais.
O memorista foi, portanto, o primeiro indivfduo a exercer, embora rudimentar
mente, a fungio notarial" (Direffo nofaria/: peoria e t&cnica, p. 47-48).

Alberto Bittencourt Cotrim Nets, Perspectft/as da fanfio notaria/ no Brasil, P ' 10;
idem, Notariado-l, in Encic/opddia Saralz/a do Dfrefto, v. 55, p I
Leciona Antonio Augusto Firms da Silva que o escriba da lei desempenhava o mister
de interpretar a lei; o escriba do povo redigia pavlos e conv6nios; ao escrij?a do rei
incumbia autenticar atos e resolug6es monfrquicas; e, ao escriba do Estado! cabia

exercer fung6es do Conselho de Estado e colaborar com os Tribunals de Justiga
IComp8nd£o, cit., p. 14)

6rgaos da fZ pfblim, p. 7.
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A atividade notarial nasceu, assim, meramente redatora. com o
escopo de perpetual documentalmente o neg6cio juridico realizado
pdas panes. O escriba, nesse momento, nio.tinha qualquer conota-
gao de assessor jurrdico das panes, nio qualificava juridicamente o
neg6cio entabulado por das. Apenas presenciava a celebragao do ne-
g6cio e reduzia a termo o que havia constatado.

Somente maid adiante, nos momentos seguintes da escala de evo-
lugao do notariado, 6 que passou o notirio a receber o porter da f6
publica -- a qual Ihe conferiu o poder autenticante de tornar crivel
com presungao jfurfs ffznfnm o que narrava --, bem como o canter de
assessor juridico imparcial das panes.

Num mundo onde a escrita era privi16gio de poucos, o embriio
notarial surge como algu6m que poderia perpetuar no tempo os amos

e datos jurfdicos das pessoas, o que, naquele momento hist6rico, re-
presentava um substancial acr6scimo a seguranga juridica.

notfrios, incumbidos de dar aos contratos o seu testemunho qualifi
dado"':, e assim tamb6m o foi na Gr6cia.

Uma anilise etimo16gica da palavra mnemons revela a ess6ncia
do notariado grego, qual deja a guarda e a lembranga dos contratos,
isto 6, a preconstituigao de prova.

1.1.3. Antecedentes em Roma

O povo romano, no seu inicio, dispensava o documento escrito.
A lei natural e a boa-f6 imperavam soberbas e, assim, a palavra dos
cidadios fazia f6 em iufzo.

Entretanto, com a expansao do povo romano e a consequente
multiplicagao das relag6es avis, foram surgindo os vicios, esgagando
a boa-f6 que reinava, engendrando a necessidade de se dar vigor aos
contratos, registrando-os em documentos escritos, como forma de
guardar a palavra.

Com esse intuito, surgiram oficiais dos mais variados matizes,
dentre os quais os pzolarll, os 'zrgenlar£i, os fabz//arlo e os fcz&eJ/tomes.

Os nofarff, simile do taquigrafo moderno, costumavam escrever
com notas que consistiam nas iniciais das palavras ou em abreviatu-
ras, de significado difundido na praxe. Conta Antonio Augusto Firmo
da Silva que os Molar f escreviam suas notas "com tal rapidez que por
muito depressa que se pronunciassem as palavras a mio ia mais de-
pressa ainda"'3

Apesar de terem dado noms ao notfrio de hole, suas fung6es
nio se confundem, porquanto os notarff nem sequer eram revestidos
de canter p6blico, a16m de a fungao notarial, que atende aos recla-
mos da seguranga juridica, ser bem diversa das fung6es de um taqui-
grafo, ao qual se assemelhavam os no£arfi.

Os argenfarif eram esp6cies de banqueiros:' que conseguiam dj-
nheiro por empr6stimo para particulates, elaborando o contrato de
mGtuo e registrando em livro pr6prio o nome e cognome do devedor.

Existiam tamb6m os fczbwlarff, que eram empregados fiscais, ten-
do por incumb6ncia a diregao do denso, a escrituragao e guarda de

istros hipotecarios:s, o registro das declarag6es de nascimento, a

1.1.2. Antecedentes na Gr6cia

Existiam na Gr6cia oficiais p6blicos cuba funglio, a de lavrar os
amos e contratos dos particulares, assemelha-se a fungao notarial. Tail
funcionfrios denominavam-se m/zemonslo

Sua importfncia era reconhecida e foi crescendo conforme o de-
senvolvimento da vida civil grega, de tal sorte que Arist6teles referia-
se aos mnemons afirmando que existiam em todos os povos civiliza
dos e que eram necessirios numa cidade bem organizada ':

Como ensina Joao Mendes de Almeida Junior, "em todos os pa-
rses onde dominou a civilizagao he16nica, observa-se a exist6ncia'dc

io Claudio Martins, Teorra e pr#ffca dos amos nolarials, p. 6.
Segundo Joao Mendes de Almeida Junior com apoio em Arist6teles, outros fun
cionfrios p6blicos faziam parte da estrutura administrativa e judicifria da Gr6cia.
a16m dos mnemons: os ePlsfares, cuba fungao era a de escrever ' os atom do processa
judicial, e os bleromlzemo/zs, que tinham a incumb6ncia de guardar e conservar os
documentos ptiblicos e particuiares (6rgaos da l# pdb/fca, cit., P. 16).
Com efeito, assinala o fi16sofo Arist6teles: "Hf tamb6m um funcionfrio para receber
os contratos pnvados? escrever os julgamentos dos tribunais e tamb6m redigir as
petig6es e citag6es em justiga. Este cargo 6 em alguns lugares dividido em vfrias pa-
nes, mas hf um titular de que dependem todos os demais. Sio chamados de biZrom-

ner(ills,.arquivistas, secretfrios ou qualquer outro name semelhante" (4 Po/afca, lll,

ii Jo5o M.andes de Almei.da.Ji3niot, 6rgaos da 6i pzf b/fca, cit., p. 16; Antonio Augusto
Firms da Silva, Comp8Hdfo, cit., p. 15

P

'2 6rgaos da /Z plb/{ca, cit., p. 16.
i] Comp2nd£o, cit.
" .logo Mendes de Almeida Junior 6rg&os da /y p b/ica, cit., p 21
i5 Joio Mendes de Almeida Junior, 6rg&os da fy pib/jca, Cit., P- 22
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veu a transformaglio da atividade notarial, at& entio rudimentar, em
profissao regulamentada2z

Consoante ensina Joao Mendes de Almeida Junior no "s&culo
VI, os imperadores Leia I e Justiniano, li reduzidos ao Oriente, vol-
taram os sous cuidados para a instituigio de tabelionato e fizeram-na
adquirir maior dignidade e importancia. Os face//jones formaram
uma corporaglio, presidida por um prfmfcerfus rPrfmzfs in cobra), e
por esta corporagio colegial eram criados outros face//jones de reco-
nhecida probidade e peritos na arte de dizer e de escrever". E segue o
citado autor: "Os face//jones deviam estar em lugar pablico, sfczflo,
estag6es ou oficio, olde com rico solene eram introduzidos pelo ma-
gfsfer census/is ou pelo prefeito, prelecfas refs"z3

Com a Noz/e/a XLIV. o imperador Justiniano expediu excelentes
disposig6es sobre a instituigao do tabelionato. Proibiu ao tabeliio de-
legar a um substituto ou discipulo as suas fung6es de confeccionar
originals ou minutas, exceto aos tabeliies de Constantinopla, a.quem

rmitiu ter um substituto cada, ao qual, e somente a ele, poderiam
delegar as fung6es de lavrar os instrumentos. Tais normas estavam
contidas no capitulo I da cicada Noz/e/a, o qual 6 encerrado com a
seguinte assertiva do imperador: "Menus sit pauca agere cautC quam
multis interesse periculosd ... et documenta sub cautela facient "2'

No capitulo ll da mesma Nope/a Justiniano preceitua sabre o pro '
tocolozs. Determinou ali que os tabelilies nlio lavrassem instrumentos
sergio em papel que tivesse a marca do nome do comes sac drum. /argf-
tfofzzzm e da 6poca de fabricagao, marca etta que era o protocolo.

contadoria da administragao publica, a feitura de inventirios das coi-
sas p6blicas e particulares'6, dentre outras.

Aos tape//jones, por6m, remonta o verdadeiro precursor do notf-
rio moderno. Eram des encarregados de lavrar a pedido das panes, os
contratos, testamentos e conv6nios entre particulares. Intervinha o la-
bel/to/z, ou face//f o, nos neg6cios privados com notivel aptidao como
redator assessorando as panes embora fosse imperito no direito:',
a16m do que propiciava uma eficaz conservagao dos documentos:'.

Conforme leciona Max Kaser na &poca do Imp6rio Romano,
especialmente na p6s-clfssica, torna-se comum a instrumentalizagao
dos neg6cios jurfdicos atrav6s de "ESCRIVAES privados e profissio-
nais de DOCUMENTOS Ifabe//fofzes)"'P, os quais passam a introdu-
zir formulgrios especificos para os neg6cios juridicos mais comuns:o.

Os lube//jones eram pessoas livres, ao contrfrio dos fabzf/ar/i,
que eram escravos do p6blico.

Leciona Joio Mendes de Almeida Junior com supedaneo em
Cujaccio e Perezio, que os imperadores Arcidio e Hon6rio nobilita
ram o tabelionato, "colocando-o entre os oficios municipais e, a se-
melhanga destes, devia ser exercido gratuitamente por dodo cidadio
inteligente, probo e honesto"zi.

Encontra-se, como vemos, no face//fora o verdadeiro antecessor
do notirio de hole, de acordo com a interpretagio caracterfstica do
notariado de tipo latino.

1.2. Origem institucionat e dent($ca do notariado

Foi Justiniano I (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus), impera-
dor bizantino e unificador do imp6rio romano cristao, quem promo-

zz Claudio Martins, peoria e prdffca, cit., p. 7.

zl (jrgaos da #2 pzZb/jm, cit., p. 25.
24 Joan Mendes de Almeida Jliniot, 6rgaos da fZ pdb/ica, cit., P. 26-27.
25 Jiao Mendes de Almeida Junior leciona que, segundo ..a opiniao comum: etta pda '

vra comp6e-se das oozes gregas proto, primeiro, e ho//a, que exprime cola, cera ou
qualquer outta materia glutinosa com que preparavam as antigas tfbuas enceradas
para a escrita . Outros derivam a palavra = protocols -: de proto, primeiro, e io-
/on, que significa membro; e, entao, dizendo que protoco/o & o prf metro membro da
escritura que kinda tem de ser !fz m ndum redacta, querem que se escreva a p.alavra
protocols com um s6 1 e nio com dois 11. Nem a primeira, nem.a segunda derivagao
conv6m ao texto da Nope/a; tanto assam que alguns, no capricho de conciliar a eti-
mologia com a significagao, imaginam uma derivagao distal isto. &, proto, voz greta,
que significa primeiro, e col/um, voz latina, que significa 'colo, alto do. corpo ', e, por
analogia, o alto, a extremidade superior do papel, em cuba extremidade era porta
aquela anotagio ou marca.
Por fim, Pancirolo imaginou que profocof/um vem de proto, primeiro, e co/lazio,
colagao, produgao, contribuigao, confer6ncia, porque significa a prime;ra con$ecfao
das !etTas no panel" t6rgaos da fi ptlblica, cit., p. 28).

16 Antonio Augusto Firms da Silva, Comp8ndio, cit., p. 17.
n Jiao Mendes de Almeida Jtiniot, 6rgaos da Xy plb/fca, cit., p. 22.

Posigio contriria & a de Antonio Augusto Firmo da Silva ao afirmar com base em
Pond& que os lobe//fangs tinham "conhecimento do direito, o que shes permitia agir
homo assessor jurfdico" IComP ndfo, cit., p. 181.

i8 Antonio Augusto Firms da Silva, Comp2ndfo, cit., p. 18.
19 Max Kaser, Direlfo prfz/ciao romzzzzo, p. 72.
zo Costume que, embora se justificasse diante da fungao rudimentar desempenhada

pelos face//jones a 6poca, lamentavelmente, persistiu(e quem babe persiste at6 hole
em algumas notarias) por muito maid tempo do que deveria, uma vez que nio se
coaduna com as modernas fung6es desempenhadas pele notfrio do tips latino.

' Joio Mendes de Almeida Junior, 6rgaos da /2 p b/ica, cit., p. 23.
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V6-se bem, afirma Joao Mendes, "que o protocolo era uma es
p6cie de imposto indireto (...> mas tamb6m era um meio apto para
tornar maid dificeis as falsificag6es, como transparece claramente dos
motives polos quais foi determinado o seu uso: noz/Imzzs enid mu/fas
fatsitates ex talibus cbartis ostensas, et pri"s et nunc (...) «-on dare
occasions quibusdam fatsitatem committere, e\c."z ' .

O sentido moderno de protocolo notarial longe este do que Ihe
deu origem, visio que hole constituio arquivo permanente da serven-
tia, composto pelos livros em que sio inscritos os atos notariais jpara
posteriormente serem trasladados) e polos documentos originirios
utilizados nos atos contidos nos livros.

Justiniano, inteirado da importancia do oficio dos tabeliaes, quid
que estes fossem peritos em direito e proporcionou muitas inovag6es,
como a intervengao deles nos inventfrios, a subscrigao nas den6ncias
que visassem interromper a prescrigao se faltasse magistrado no lugar,
dentre outFas27.

Com amparo em Eduardo Bautista Ponds, Claudio Martins asse-
vera que, em continuidade a institucionalizagio do notariado, "o im-
perador bizantino Lego VI (...) decretara que o notfrio deveria conhe-
cer as leis; avantajar-se sobre os demais na escrita manual; evitar portia
ou vida dissoluta; ser conspicuo por costumes, irrepreensivel por pru-
d6ncia, judicioso, inteligente e hibil no falar apto para raciocinar, a
fim de que nio seja facilmente levado de /d P zra cd por escrituras dc
falsfrios e argumentos de astutos. E, mais, que o candidato a notfrio
tivesse em mios os quarenftz t#u/os do manual das leis, conhecesse os
sessezzra /it/ros e houvesse aprendido sodas as regras ensinadas, para
nio cometer erros nas escrituras ou equivocal-se nas palavras"28.

Identifica Regnoberto Marques de Melo Jlinior no direito can6-
nico medieval um importance bator de sistematizagao notarial, espe
cialmente no que concerne a incoagao das formulas sacramentais e

rebuscadas que ainda hole insistem em assombrar o notariado:P, o que
parece ser ratificado por Carlos Nicolas Gattari, ao identificar na obra
Ars /zofczTf#c de Salatiel de Bolonha, escrita em 1255, uma interpreta-
gao religiosa da f& publica notarial, no momento em que este autos,

atribuindo o carfter da f6 publica ao notirio, anota ser essa f6 "o fun-
damento da santa religiao, auxilio da caridade, subsidio do amor; a f6
confirma a santidade, corrobora a caridade, exalta a dignidade", nio
sendo assim de admirar "que se recorra ao tabeliao, ilustrado com
tantos dotes da f6"so

Na Idade Media, com o sistema do feudalismo, assevera Regno-
berto Marques de Memo Junior que houve uma desestruturaglio, um
enfraquecimento do notariado, cngendrado pda pr6pria estrutura
econ6mica adotada, a qual, por sua natureza, impedia a exist6ncia de
uma institzi££8o nolarfa/ de significativa envergadura. O poder confe-
rido ao senhor feudal para validar atos notariais, aliado a pr6pria
natureza juridica e econ6mica do sistema feudal, teve o condio de
empobrecer severamente a insfituff&o nofar£a/3 1

Diante desse quadro pintado na Idade Media, observou ainda
citado autor que o notariado mergulhou "numa etapa dc degeneragao.
A nomeag5o dos notirios era feita, indiscriminadamente, por dignity
rios e imperadores, vulgarizando a fungao a ponto de proverem no
cargo pessoas ignorantes e em nQmero excessivo ao necessano""

Entretanto, 6 de se notar com Katryn L. Reyerson e Debra A.
Salata que a cultura notarial experimentou um importante crescimen
to na Idade Media. A pluralidade de autoridades polrticas mcdievais
jreis, nobres, papas, bispos, etc.I fez com que cada uma dessas autori-
dades tivesse deus pr6prios notirios, sendo facultado aos particulates
a escolha do not£rio de sua confianga33

Os atos notariais medievais faziam prova por si s6 do neg6cio
jurrdico celebrado, de modo que os notirios, segundo dais autoras,
tinham um papel legal importance nas atividades do dia a dia. Os re-
gistros notariais passaram a ter um papel essencial no mundo dos
neg6cios comerciais e financeiros34. E no S6culo Xlll, com a Escola de
Bolonha, que haverio renascimento cientifico do notariado, diferen-
ciado do que ocorrera at& entio. Na Italia, mais precisamente na Uni-
versidade de Bolonha3;, com a instituigao de um curso especial, a arte

10 Carlos Nicolas Gattari, A/[zzmz/iz/ de derecbo nofaria/, p. 15.

3i A jns£j£ jiao nofarlczJ, p. 55-59.
32 A fnsfifuigao nolaricz/, cit., p. 57
a3 Medieval notaries and their acts. Tbe 1327-1328 register ofJean Holanie, p. I
s4 Medieval notifies and their acts. Tbe 1327-1328 register oflean Holanie, p. I
;5 Aqui surge a Esco/a de Bo/07zhcz, de tantas contribuig6es ao estudo do direito. "Es

cola de jurisconsultos medievais que, durante os s&culo$ Xll e Xlll, na Universi

26 Organs da ff publica, clt., p. 27.
:' Joao Mendes de Almeida Jtiniot 6rgios da 62 pz b/lca, cit., p. 31.

:* Os quarenta livros compreendiam toda a legislagao romana, compendiada em sessen-
ta livros por Basflio Maced6n (apud Claudio Martins, peoria e pr#fica, cit., p. 9).

29 A instituigao notarial no dtreito comparado e no dtreito brasileiro, p. 48-S5.

32 33



notarial tomou um incremento tal a ponte de os autores considera-
rem-na a pedra angular do oficio de notas do tipo latino, tendo acres-
centado uma base cientifica ao notariado.

A universidade de Bolonha foia precursora de um movimento
europeu de resgate do estudo do direito romano, o que teve o condio
de restaurar no sul da Europa, uma s6rie de institutes juridicos, den-
tre des o da atuagao notarials6.

Embora o direito romano resgatado permitisse a celebragao de
contratos verbalmente, as panes tinham o costume de optar pda for-
ma notarial, na medida em que esta proporcionava uma eficfcia e um

ezzforcemenf mais adequados, atrav6s de um meio de prova adequa
do, com f6 p6blica37.

A16m do resgate do direito romano, outros fatores como o au-
mento das instituig6es governamentais, o crescimento da complexida-
de do com6rcio internacional, e inovag6es na prftica negocial, contri-
buiram para a necessidade de documentos escritos, e, por consequ6ncia,
para o increments da instituigao notarial, a ponto de, no final do S6-
culo Xlll, haver cerca de 200 notfrios em atuagao em Pisa38.

"People of medieval southern Europe went to the notary much
more often than do modern Americans.";'

Esta afirmagao pods bem ser ilustrada peso faso de Jean Hola-
nie, notirio de Montpellier, ter celebrado no periodo de um ano, en-
tre 1327 e 1328, 860 amos notariais, em uma cidade de 40.000 habi-
t211tes+u

Os /zofd7fcs medievais europeus Cram homens que gozavam de
grande prestigio e que tinham treinamento e educagao de alto navel.

E na Escola de Bolonha onde se fixam de maneira cientifica as
bases institucionais do notariado moderno, sends af, ainda, o bergo
de estudos cientificos que redundaram em importante produgao legis-
lativa e em muito contribuiram para a conotagao atual do notariado,
bem como para a sua evolugio.

Nessa 6poca, grandes autores escreveram obras acerca da mate-
ria, como Irn6rio, fundador da escola dos glosadores, Rainerio de
Perugia, Martino de Fano, Odofredo, Pedro de Unzola, Pedro Boatei-
ro e Baldo de Perugia. Foi Rolandino Passagerio, por6m, notfrio e
professor de direito, a figura central, o grande mestre desse novo mo-
mento do notariado, tendo escrito as obras Summzz totius artfs nofa-
riae, Aurora, I.vactatus notutarum, rios testamentorum e De officio
tabetlionatas in ui1lis et castris4'

Ainda relativamente ao mesmo periodo hist6rico, afirma Joao
Mendes de Almeida Jlinior que "a literatura fez ninho na classy nota-
rial: Cola di Rienzo, Petrarca, 1...) Brunetto Latini, mestre de Dante, e
outros escritores c61ebres foram not£rios"42

dade de Bolonha, dedicavam-se ao estudo e ensinamento do direito romano. tradu
zindo e interpretando o Co pas / rls Cfz/f/is de Justiniano. Essen jurisconsultos foram
chamados glosadores, porque o seu trabalho se realizava por meir de notas margi-
nais ou interlineares, chamadas glosas, acrescentadas aos textos romanos. Conside-
ra se homo fundador da escola o lendfrio Irn6rio. nos liltimos ands do s&culo XI. De
Bolonha o trabalho dos glosadores irradiou-se para outros lugares, permanecendo,
por6m, durante largo perfodo, a escola bolonhesa coma o seu maier centro de estu-
dos" (Paulo Jorge de Lima, Dfcfomdrio de /i/oso/icz do dfreffo, p. 85).

" Nos parses do norte da Europa tal movimento nio foi sentido, tendo havido um
distanciamento do direito romano o que explica o distanciamento do notariado an-
glo-saxio em relagio ao notariado latino. Veda-se a respeito Kathryn L. Reyerson e
Debra A. Sa\ata, Medieva! notaries and their acts. Tbe 1327-1328 register of Jean
Ho/cz/zfe, p. 2-4.

Muito embora, posteriormente, tenha havido alguma influ8ncia do notariado sul-
europeu no notariado norte-europeu, tal nio ocorreu com a Inglaterra, conforme
notam Kathryn L. Reyerson e Debra A. Salata: "Notarial practice in England, how-
ever never conformed to the Roman model as it did in the rest of Europe; this insular
deviation is attributed to the development of common law and the relatively slight
influence that Roman law had in England" IMledfez,a/ notaries zzfzd fbefr acts. Tbe
1 32 7-1328 register ofJean Holanie, p. S}.

37 Veda-se, a respeito: Kathryn L. Reyerson, Debra A. Salata, A4edfez/.z/ fzozaries cznd
their acts. Tbe 1327-1328 register oflean Holanie, p. 21 .

38 Kathryn L. Reyerson, Debra A. Salata, Afediez/a/ nofarfes a?zd fbefr acts. Tbe 1327-
1328 register ofJean Holanie, p 3.

1.3. A evoluqao do notariado

Ap6s a Escola de Bolonha, que consistiu em um importante mar-
co para a hist6ria notarial, a fnsfit fgao nofczrla/ passou a aprimorar-
se cada vez mais, at6 tomar as feig6es exatas que vemos hole, consti-
tuindo um Arportante agente de pacificagao social e de segurangpp
IUridica preventiva, e ancorada em seus caracteres de imparcialidad+-
e juridicidad#'

r

39 Kathryn L. Reyerson, Debra A. Sa]ata, A4edfez/a/ /zofar]es a?zd fbeir aces. 7'be ]327-
L328 register ofJean HoEanie, p. 9.

ao Kathryn L. Reyerson, Debra A. Salata, Mledfez/a/ nof.fries cz d fbelr czcZs. Tbe 1327
1328 register oflean HolaKie, p. 16.

': .Jo5o Mendes de Almeida Junior 6rg&os da Xy pdb/fca, cit., p. 64.

4z 6rgaos da f6 pi2blica, cit., p. 64.
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T
A fim de acompanhar elsa evolugao hist6rica, mister se faz uma

breve digressao pelo notariado de alguns dos principais parses.
primir-lhes o canter de autenticidade pr6prio dos documentos pabli-
cos. A sua instituigao era vitalicia e nio podiam ser demitidos senio
por prevaricaglio; a determinagao do nQmero e resid6ncia dos notirios
foi reservada ao poder legislativo, ao qual devia para isso servir de
base, nas cidades, a populagao e, nos campos, a distfncia dos centros
populosos e a extensio do territ6rio combinadas com a populagao. Foi
prescrita aos notirios a obrigagao de resid6ncia e foram habilitados a
exercitar as suas fung6es dentro de todo o departamento para o qual
eram nomeados. Foi declarado que os atom notariais seriam execut6-
rios em dodo o reins, ainda que fossem impugnados por falsidade at6
julgamento definitivo (...). Foi, entretanto, estatuido que, quando a
execug5o de um ato tivesse de realizar-se fora do departamento do
notfrio que o lavrou, deveria a firma do notfrio ser legalizada pelo luiz
do tribunal em cuba matricula estivesse inscrito. Foi estabclecido que
dodo not£rio deveria depositar no tesouro nacional, a tftulo de caugao,
uma determinada importfncia, que variava de 2.000 a 4.000 francos,
conforme fosse o notfrio de cidade, vila ou burgo. Ficou prescrito que
os oficios de notirio nio pudessem ser providos senio por concurso e
que os aspirantes deveriam provar ter satisfeito a obrigagao da inscri-
gao crvica, ter vinte e cinco anos completos c ter feito, sem interrupgao,
oito anos de pritica. Destes, os primeiros quatro podiam ser feitos no
escrit6rio de algum solicitador advogado ou notirio de qualquer parte
do reino, e os Qltimos quatro necessiriamente perante um notirio do
departamento em que tivesse lugar o concurso"45

Posteriormente, veio a lei de 25 Ventoso do ano XI, de 16 de
margo de 1803, a famosa lei de Ventoso, que cstabeleceu nova orga-
nizagao notarial, confirmando, entretanto, muitas das disposig6es da
leide 1791.

Novamente traz .folio Mendes informag6es preciosas sobre o pe-
riodo: "Os notfrios sio funcionfrios p6blicos, estabelecidos para la-
vrar os atom e contratos a que as panes devem ou quciram fazed dar o
canter de autenticidade anexo aos atos da autoridade publica, assim
homo para assegurar-lhes a data, conserve-los em dep6sito e dar dos
mesmos c6pias e expedig6es. A sua instituigao 6 vitalicia. Sio obriga-
dos, salvo legitimo impedimento, a prestar o seu minist6rio quando
sejam para isso requeridos. Cada notirio deverf residir no lugar que
Ihe f6r fixado polo governo (...I. E proibido ao notfrio instrumentar
fora do seu distrito (...). Os notfrios nio podem lavrar atos em que
denham interesse pr6prio ou em que sejam interessados os seus con

1.3.1.Franca

Como explica Joao Mendes de Almeida Junior, na Franca, du-
rante muito tempo, o direito de lavrar atos se confundiu com o de
fazer justiga. Os notirios expediam e publicavam os contratos em
nome do luiz, embora nio o fizessem em sua presenga'3.

Foi Luis IX quem separou, em Paris, o direito de lavrar atom e
contratos do de fazer justiga, tornando-os independentes, e separando
aquela, a qual denominavam de jurisdig5o voluntfria, desta, a verda
deira jurisdigao, encarregando do seu exercicio os notirios, modifica-
gio que, em 1302, foi, por Felipe, o Belo, alastrada para todos os seus
dominios.

Em 1304 o mesmo Felipe ordenou que todos os notfrios, a ex-
ceglio dos de Paris, tivessem um registro de seus atos, ordem que foi
estendida aos notirios parisienses por Carlos Vll, em 1437.

Nessa mesma 6poca os notfrios se agruparam em 6rgaos cole-
giados e compilaram os seus estudos, tcndo sido o primeiro col&gio o
de Paris.

Foi tamb6m nesse periodo que se desenvolveu o carfter venal
dos oficios. Em 1596, Henrique IV declarou os oficios hereditfrios.

Com a Revolugao Francesa 6 que ocorreram as mais profundas
modificag6es no notariado, tendo afirmado Roberto J. Pugliese que
foi "somente com a Revolugao Francesa que o notariado veio, paula-
tinamente, adquirir as feig6es conhecidas na atualidade"".

A Revolugao Francesa proporcionou grander mudangas em todo
o direito bem como nos costumes dos parses civilizados, tendo afetado
tamb6m de forma substantial a insfifaff&o nofarla/. Consoante obser-
va Jolla Mendes de Almeida J6niot, a "Assembleia Nacional Consti-
tuinte, pelo Decreto de 29 de setembro de 1791, confirmado a 6 de
outubro do mesmo ano pda assembleia legislativa, estabeleceu nova
organizaglio do notariado. Por esse decreto, dividido em cinco capitu-
los, foi abolida a venalidade e hereditariedade dos oficios notariais;
suprimidos os notfrios reais, senhoriais, apost61icos e outros d6ste g6-
nero existentes sob qualquer denominagao, e instituidos os nofdrios
pa&/laos, encarregados de lavrar os atom de sua compet6ncia e de im-

" 6rgaos da XZ pHb/fca, cit., p. 84.
44 Direito notaria{ brasiieiro, p. 26. '5 6rgaos da fi p£b/£ , cit., p. 87-88
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sanguineos e afins em linda reba em qualquer grau e em linha colateral
at6 o grau de primo e de tio. Os atos servo recebidos por dois notirios
ou por um notirio assistido de duas testemunhas, cidadios franceses,
que saibam assinar e domiciliados na comuna onde f6r lavrado o ato;
dais not£rios parentes ou aliados em grau proibido, nio podem con
correr ao mesmo ato, assim como nio podem ser testemunhas os pa-
rentes ou aliados, quer do notfrio, quer das panes contratantes, os
escreventes do notirio e sous criados. O nome, o estado e a moradia
das panes deverlio ser conhecidos pelo notario, ou ser-lhes atestados
no ato por doin cidadios conhecidos por 61e e tendo as mesmas quasi
dades necessfrias para serem testemunhas intrumentfrias.

Todos os atos notariados fazem em luizo plena f6 do seu conte-
6do e sio execut6rios em t6da a extensio do territ6rio da Repablica
1...). 0s notirios sho obrigados a guardar minuta de todos os atos que
lavrcm (...I. Os notirios clio poder5o, igualmente, sem mandado do
presidente do tribunal de primeira instancia, e salvo compujs6ria, dar
expedigio nem dar conhecimento dos amos a pcssoas que nio sejam
interessadas diretamente, a seus herdeiros, cessionfrios, sub-rogados
ou representantes.

O n6mero dos not£rios para cada departamento, sua colocagao e
resid6ncia, servo determinados peso Gov6rno, de modo que: le nas ci-
dades de cem mil habitantes e dar para ama, haha um notfrio para seis
mil habitantes; 2g nas outras cidades, burgos ou aldeias, haha dois no-
tfrios, ao menos, ou cinco no miximo, para cada circunscriglio de
justiga de paz46.

Lecionava Joao Mendes de Almeida Junior em 1 963 que, para "ser
admitido is fung6es de notfrio, 6 preciso: lg gozar do exercicio dos di-
reitos de cidadao; 2Q ter satisfeito is leis sabre a conscrigao militar; 39 ter
vince e cinco anos completos; 4e justificar tempo de pritica conforme os
arts. 37 a 41 da lei. O Gov6rno podera, por6m, dispensar este quarto
requisite aos cidadios que tiverem exercido fung6es administrativas ou
judiciirias. Os notirios servo nomeados peso Primeiro Consul"".

Atualmente, a assungao da fungao de not£rio em Franca exige a
nacionalidade francesa, o cumprimento de alguns requisitos acad6mi-
cos, a16m da exigancia de conduta juridica e moral integra e compatf-
vel com o exercrcio da funglio.

Os requisitos acad6micos exigidos sio a conclusio de mestrado
em direito, bem como a prova de aptidao para o exercicio da fungal
e de conhecimento da prftica notarial. Este 61timo requisito poderf
ser preenchido mediante a aprovagao em cursor especificos, ou me-
diante o exercicio de certas profiss6es juridicas, complementadas por
alguma prftica notarial'8

O direito franc&s possibilita a transmissio por ato inter z/duos da
notaria, bem como a sua transmissio mortis causa, desde que o adqui-
rente tenha preenchido as condig6es dc acesso a profissao notarial'9

Hi8.021 notirios na Franca, sendo 6.033 notfrios associados,
trabalhando em 2.487 notarias consistentes em associag6es civts pro-
fissionais, e 1.988 notirios trabalhando em notarias singulares. Hi
ainda 4.529 aspirantes a notirio aprendendo a prftica notarial, a16m
de 45.639 prepostos notariaiss'

1.3.2.Espanha

Dividida em diversos reinos e em luta contra os mouros, a Espa-
nha regulava-se pelo Faero /nzgo, pelo Fwero Recs/ e pda I.ef das Safe
P.zrffdczs, dentre outras.

O Fuero /zlzgo era o c6digo das leis, no qual se fundiram o C6
dino de Eurico e o de Alarico, publicado no ano de 654 e que fazia
mengao aos notAnos reals.

O Fwero Rea/, elaborado em 1255 por Alfonso X, o Sibio, velo
para remediar a fragmentagao legislativa em seus reinos, por meio de
um c6digo 6nico. Aqui se encontra o primeiro precedente da forma
notarial no testamento outorgado com a intervene:io do notirio e,
por isso, se o tem como a origem da instituig5o na Espanhas'

A I,ef das Safe Pa f/das ou I,as Siege Parfidas (1256-1263), que
passou a aplicar-se a todos os rhinos em 1348, 6, no dizer de German
Fabra Valle, incomparfvel do panto de vista juridico at6 o C6digo
Civil de 1 889. Na Partida ITI, Lei la, Titulos XVlll e XIX, hi refer6n-
cia especial aos notfrios p6blicos, baseando-se nos principios legais
de lealdadc e dignidade por meio da justiga e da verdade. No Titulo

18 Veda se em <http://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/V TC.PUB/APTITUDE
REQUERIMENTS>. Acesso em 23 abr. 2008.

49 Marce]]o di Fabio, ]14zzlzua/e df mofariato, p. 431.

50 Veda se em <hrrp://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/V.TC.PUB/PROFESSION
FIGURES>. Acesso em 23 abr. 2008.

5i German Fabra Valle, C6dfgo de /eggs/aci(in /zofizrla/, p- 12.
4i drEaDs d£z /Z pd&/fccz, cit., p. 89-93.

"(3rg&os dcz /i pz b/iccz, cit., p. 92.
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XIX, l&-se que os notirios devem ser homens livres e cristios de boa
fama, ser sabedores em escrever bem e entendidos na arte da escriva-
nia, ser homens de probidade, de modo que os testamentos nio se
descubram de nenhuma maneira, e ser vizinhos daqueles lugares onde
forum notfrios, para que conhegam melhor os homens entre os quais
fazem os amos. Esse conceito dcz fnsfi ffao noZarfa/ permaneceu por
longo tempo, muito embora outras normas vieram ap6s as Partidass:.

Em 28 de maio de 1862 surgiu a Lei do Notariado espanhola,
com 48 artigos, oriunda de um projeto de lei apresentado ao Senado
em 1859 por Jose Joaquin Cervino, lei que se encontra vigente at6

Em relagio ao regulamento da organizagao e regime do notaria-
do, 6 o Decreto de 2 de junho de 1944, composto de 364 artigos, que
rege a materia, tendo sofrido algumas alterag6es por normas posterio-
res. Antes dele, por6m houve quatro regulamentos notariais aprova-
dos em 9 de novembro de 1 874, 7 de abril de 1917, 7 de novembro de
1921 e 8 de agosto de 1935.

Na Espanha, os notfrios, segundo Joio Mendes de Almeida Ji3-
nior "sio oficiais ptiblicos, autorizados a lavrar contratos e outros
neg6cios legais nio pertencentes a compet6ncia da autoridade judici-
fria; a dar expedig6es, certid6es, extratos, etc. e a formar protocolo,
into 6, o volume contendo, por ordem crono16gica, os atos originais
I/as escrlf rzs mafrlces), lavrados no decurso de um ano. O ministro
da justiga 6 o notirio supremo do Estado e, como tal, autentica os
amos do reie da familia real"s3.

O art. l9 do Regulamento notarial assim define a figura do no-
tfrio: "Los Notarios son a la vez profesionales del Derecho y funcio-
narios p6blicos, correspondiendo a este doble carfcter la organiza-
ci6n del Notariado. Como profesionales del Derecho tienen la misi6n
de asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios
juridicos mis adecuados para el logro de los fines licitos que aquellos
se proponen alcanzar.

Como funcionarios ejercen la fe publica notarial, que tiene y
ampara un doble contenido:

a) En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el Notario
ve, oye o percibe por sus sentidos.

hole

bl Y en la esfera del Derecho, la autenticidad e fuerza probatoria
a las declaraciones de voluntad de las panes cn el instruments ptiblico
redactado conforme a las leyes.

EI Notario disfrutari de plena autonomia e independencia en su
funci6n, y en su organizaci6n jerirquica depends directamente del
Ministerio de Justicia y de la Direcci6n General de los Registros y del
Notariado.

Sin perjuicio de esta dependencia, el regimen del notariado se
estimari descentralizado a base de Colegios Notariales, regidos por
Juntas directivas con jurisdicci6n sobre los Notarios de su respective
territorio ''

Para ser notfrio na Espanha 6 necessirio ter idade minima de
vinte e tr6s anon, ser espanhol, ser de bans costumes, nio se enqua-
drar em nenhum dos casos que impossibilitam a atividade notarial, e
ser "Doctor o Licenciado en Derecho o haber concluido los estudios
de asta Licenciatura"s4

O notariado espanho1 6 hole, seguramente, um dos mais desen-
volvidos do mundo, tendo-se em vista que em Espanha sempre se deu
mixima importancia a instituiglio notarial. Bem denota essa situagao
a afirmagao de Joao Mendes de Almeida Junior, com suporte em
Morcillo y Le6n: "Em Espanha (...), pessoas, autoridades, tribunais, e
demais poderes do Estado, prestam ao notfrio toda a consideragao
que merece o carfter de um funcionfrio p6blico; nas fung6es civicas e
nas solenidades dos Tribunais ocupa um posco imediatamente depois
da toga do jurisconsulto; os contratos encontram neue a garantia de
sua eficfcia; ele conserve e mant6m o dep6sito sagrado das conven-
g6es; as tiltimas vontades, sancionadas por seu interm6dio, se conver-
tem em preceitos e leis; os direitos do 6rfio encontram nele inexpug-
nivel fortaleza, o filho natural consegue por sua m:io a paternidade
que a tio alta consideragao o eleva na familia; o Estado assegura por
meio dole esse troca incessante de prestag6es recrprocas, que nascem,
desenvolvem-se e morrem ao calor da convengao; a sociedade consi-
dera nele um contrapeso exato que mant6m em constante equilrbrio
as forgas opostas resultantes do incessante torvelinho dos interesses
privados; e o homem, enfim, na esfera de sua liberdade individual.
encontra nele um instrumento seguro para regular as condig6es que
hajam de riga-lo a familia, a sous semelhantes, aos bens materiais, a

52 C6dlgo, cit., p. 12-13.
5' 6rgaos da X2 plb/ica, cit., p. 171 54 Arts. 10 da Lei do Notariado e 6g e 7Q do Regulamento Nocarial espanhol

40 41



sodas as relag6es que, if no funds, if na forma, constituem sua madei-
ra de ser na vida civil"ss

O notariado espanho1 6 um dos mais legitimos representantes da
fungao notarial em seu estfgio avangado de assessoramento juridico
imparcial dos agentes privados, culo papel ]uridico e social a ser ex-
plorado 6 enorme.

Os not£rios espanh6is, conforme assevera a doutrina notarialista
daquele pals, sio profissionais do direito que t&m a missio de assesso-

rar aqueles que os procuram, aconselhando-os juridicamente, dotados
de f6 publica, a tornar criveis os datos declarados pelo notfrios'

alterag6es a situagao instalada. No que concerne a instituigao, fixou o
n6mero de oficios notariais e as regras para o seu aumento ou supres-
sao, estruturou a organica notarial garantindo a estabilidade e indo
pend6ncia dos notfrios, bem como o continua, regular e imparcial
exercicio da sua fungao, e criou o Conselho Superior do Notariado.
Quanto ao notario, definiu-o e clevou-o icategoria de magistrado de
jurisdigao voluntfria e passou a exigir-the preparagao jurfdica adequa-
da, ou seja, bacharelado em direito ou curso especial de notario, e
idoneidade moral e civil; prescreveu-the ainda uma s6rie de garantias
como a inamovibilidade, independ6ncia, imparcialidade etc.s8

Em 14 de setembro de 1900, por decreto, a designagao de magistra-
dos de jurisdigao voluntfria caiu por terra, sendo, a partir dai, os notf-
rios considerados funcionfrios p6blicos, designagao elsa que os acompa-
nhou at6 recentemente. Com o Decreto n. 12.260, de 1926, foi extinto o
Conselho Superior do Notariado e criado o Conselho Superior Judicif
rio, ao qual os tabeliies passaram a vicar disciplinarmente sujeitos.

Veio, em seguida, a criagao do C6digo do Notariado pelo Decre-
to-Lein. 26.1 18, de 24 de novembro de 1935, alterado pelo Decreto-
-Lei n. 35.390, de 22 de dezembro de 1945, e peso Decreto-Lei n.
37.666, de 19 de dezembro de 1949, este depois convertido na Lei n.
2.049, de 6 de agosto de 1951. O Decreto-Lei n. 35.590 passou a
fiscalizagao do notariado para o Ministro da Justiga e para a Diregio
-Gerd dos Registros e do Notariadoss

Em 24 de agosto de 1956, foram publicados o Decreto-Lei n.
40.739 e o Decreto-Lei n. 40.740, tendo o primeiro deles revogado
expressamente o Decreto-Lei n. 35.390/45. Trouxeram des algumas
inovag6es, como, por exemplo, o chamamento dos notirios ao Con-
selho da Diregao-Gerd

Assinalou euforicamente Abel Augusto Veiga da .Gama Vieira
que o "Decreto-lei n. 40.739 e Decreto-lei n. 40.740, vieram. com
suas alterag6es, confirmar as nossas palavras: -- ficario a assinalar
uma nova base na evolugao da actividade notarial (e registradora),
com o objectivo final de sua organizaglio como verdadeira Mczgfsfra-
tura, crentes como estamos que se procurarg desenvolver e realizar,
em coda a sua amplitude, o assinalado /7rfnczb/o, que rcconhecem"60.

1.3.3.Portugal

De acordo com Jorge Camalier foi no reinado de Alonso lll
j1283) que tiveram infcio as reformas do notariado, adotando-se o
direito romano e as tend6ncias civilizadoras da Escola de Bolonha,
passando o notariado a ter canter oficial, adquirindo a f6 publica.
Outros autores, como Joao Pedro Ribeiro, sustentam que tal cato
ocorreu antes do citado periodos'

Vieram ap6s as Ordenag6es Afonsinas, em meados do s6culo
XV (1447), as Ordenag6es Manuelinas, em 1521, e as Ordenag6es
Filipinas, em 1604, sempre contendo normal relativas aos tabeliies.
At6 as Ordenag6es Manuelinas havia os tabeli5es gerais, que podiam
escrever em qualquer cidade, vila, lugar ou conch/bo, por6m, foram
extintos com as Ordenag6es Filipinas.

A bem da verdade, at6 entio o notariado portugu6s pouch avan '

cava, ficando a merck da evolugao hist6rica desencadeada principal-
mente pda Escola de Bolonha. Por forma de leis dos anos de 1801,
1 808 e 1816, o aspirante a tabeliio em Portugal devia provar ter fre-
quentado satisfatoriamente uma aula de diplomftica e, por lei de
1814, devia prestar caugao.

Em face dessa situagio de verdadeira estitica notarial, os tabeli-
ies portugueses iniciaram um movimento de denQncias de defeitos da
organizagao notarial naquele pars, exigindo as reformas necessirias.

Como resultado desse movimento deflagrado polos tabeliaes, foi
promulgado o Decreto de 23 de dezembro de 1899, trazendo vfrias

is Abel Augusto Veiga da Gama Vieira, Do /zofariczdo em Porfz g.z/, p. 9 11
59 Joao Mendes de Almeida Junior, 6rgaos da IZ pzlb/ica, cit., p. 176-177; Abel Augur

to Veiga da Gama Vieira, Do nozarlzzdo, p. 11-13.

60 Do nof£zrzzzdo, p. 72.
55 6rg&os da X2 pdb/jca, cit., p. 77-78.
56 Pedro Avila Alvarez, Derecbo notarfa/, p. 4-5.
s7 Jiao Mendes de Almeida Junior, 6rgaos da 6i pziblica, cit., p. 79-80.
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O notariado portugu6s, que if ha bom tempo vinha acompa '
nhando a evolugao do notariado latino europeu, padecia da mfcula
de permanecer ainda no rol dos funcionfrios pablicos, consistindo
isso em um forte entrave ao seu ingresso no grupo dos melhores nota-
riadoslatinos.

Todavia, a situagao mudou substancialmente com o novo estatu-
to do notariado, aprovado pelo artigo inico do Decreto-Lei n.
26/2004, que priuatfzou o notariado de Portugal6:

Com o novo estatuto do notariado, os tabeliies portuguescs in-

gressaram de vez no notariado do lipo latino, dando o passe que falta-
va rumo a sua modernizagao, uma vez que revestido la das demais
caracteristicas essenciais para tanto, indicativas da boa evolugao da
fungao notarial. Nesse sentido, o notariado portugu6s, a16m da eviden-
ce f6 publica de que 6 dorado, possui uma (1) independ&ncia. no labor
de qualificagao tipica dos melhores sistemas notariais, realizando a

lilia juridica quanto a licitude dos atos que pratica, a16m de l2) ser
verdadeiro assessor juridico das panes, recebendo e moldando a von '
fade destas e informando-as sobre os efeitos juridicos de seus atom.

O notfrio portugu&s 6, agora, conforme disp6e o art. lg do esta-
tuto. "simultaneamente, um oficial pablico que confere autenticidade
aos documentos e assegura o seu arquivamento e um profissional libe-
ral que actua de forma independente, imparcial e por livre escolha dos
interessados". Comentando elsa dupla conotaglio do notariado portu-
gu6s, assevera Pedro Nunes Rodrigues que, hodiernamente, "consa-
gra-se uma nova figura de notirio, que reveste uma dupla .condigao, a
de oficial, enquanto depositfrio de f6 publica delegada pelo Estado, e
profissional liberal, que exerce a sua actividade num .quadro indepen-
dente. Na verdade, esta dupla condigio do notfrio, decorrente da na-
tureza de suas fung6es, leva a que este pique ainda na depend6ncia do
Minist6rio da Justiga em judo o que diga respeito a fiscalizagao e dis-
ciplina da actividade notarial enquanto revestida de fe publica e.a Or-
dem dos Notarios, que concentrarf a sua acgao na esfera deonto16gica
dos not£rios"62.

Dianne da profunda mudanga da estrutura notarial em Portugal,
surgiu uma situagao de transigao, de dois anos, durante a qual se per-
mitiu a exist6ncia ainda dos notfrios p6blicos anteriores a reforma,
aos quais foi permitido optar por manter-se nessa situagao pelo puzo
assinalado, ando o qual passaram a existir somente notfrios p7iz/amos.

A reforma notfria de 2004 consagrou em solo portugu6s os
principios do n mer s c/azzsas e da territorialidade das notarias. se-
gundo os quais o Estado controla a quantidade de serventias nota-
riais que existirao, bem coma a abrang6ncia territorial da atuagao de
cada not£rio63

De acordo com o art. 25 do Decreto-Lei n. 26/2004, para ser
notirio em Portugal 6 necessfrio nio ter impediments para o exerci-
cio de fungao publica, possuir licenciatura em Direito, ter frequenta-
do o estfgio notarial, e ter obtido aprovagao em concurso pablico.

O notfrio portugu&s, dianne do exercicio privado de sua ativi-
dade, 6 remunerado pdas panes usufrias dos servigos, mediante tabe-
la de honoririos fixada pelo governo por portaria.

1.3.4.Italia

Concomitantemente a Escola de Bolonha comegaram a aparecer
estatutos notariais como, por exemplo, o de Vercelli, em 1241; os de
Nizza, Ravena e Pivia, em 1255; os de Nfpoles e Sicrlia, dentre ou-
tros. Mais tarde, no s6culo XV. surgiram os estatutos de Roma, Belo
nha, Feltre, Padua, Verona e Beluno, e, em 1539, o de Lucca64

No momento hist6rico apes a Revolugao Francesa, o notariado
italiano estava regulado por dez leis, inspiradas na Lei de Ventoso,
tendo pois cada regiao o seu complexo normativo notarial.

Ocorre que com a unificagao da Italia e, mormente com a regu-
lamentagao das ordens dos advogados e procuradores, bem coma das
instituig6es judicifrias, fez-se sentir a necessidade de uma lei organica
6nica para dodo o pals, a fim de evitar possiveis discrepancias regio-
nais. E, assim, a 25 de julho de 1875 ergueu-se a reclamada lei, que
entrou em vigor em lg de janeiro de 1876.

Entrctanto, em face da dificuldade de se unificar um notariado
apoiado em principios dispares, a lei de 1875 fraquejou e necessitou de

6i Na assertive de Pedro Nunez Rodrigues, o "Governo concretiza com esta medida
u ma progressive transfer6ncia de compet6ncias que? pda sua.natureza, s5o compro
vadamente exercidas com maior efici6ncia por profissionais liberais, que ao mesmo
tempo prestam um servigo de melhor qualidade e com memos encargos para o erino
pablico" (Dfreifo rzozarlaJ e dlrelto regfsfra/, p. 3 87)

62 Direif0 7zofarfzz/, cit., p. 388.

63 Fernando Nets Ferreirinha e Zulmira Nets Lino da Silva, Mcznzfa/ de dire/to /zolarlcz/.

8' Joie Mendes de Almeida Junior, 6rgaos da /# plb/lca, cit., p. 64-65.
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s6rias modificag6es. Para tanto surgiu a lei de le de maio de 1879. Em
25 de maio de 1879, todavia, veil o Decreto n. 6.900, que compilou
coda a legislagao notarial, composto de seis titulos. O primeiro trouxe
as disposig6es gerais; o segundo tratou dos notirios; o terceiro, dos atom
notariais; o quarto versou sobre co16gios, conselhos e arquivos nota-
riais; o quinto, sobre vigilancia aos notarios, conselhos, arquivos, penas
e processos disciplinares e reabilitagao; e o sexto tratou das disposig6es
translt6rias"

Conforme Joan Mendes de Almeida Junior, a "Lei 89, de 16 de
fevereiro de 1913, e seu Regulamento n. 1.326, de 10 de setembro de

191466, com algumas modificag6es posteriores, constituem a parte
fundamental da vigente legislagao relativa ao notariado italiano, con-
siderada uma das mais perfeitas no campo do direito notarial". Asse-
vera, por6m, que se estuda um novo estatuto, em face do regime repu '
blicano atual67

Por elsa lei, o notirio 6 um oficial p6blico instituido para rece-
ber os atos Infer uiuos e de 61tima vontade, conserve-los em dep6sito
e expedir c6pias, certificados e extratos. Zanobini, todavia, esclarece

se trata de uma profissao que tem por conteQdo uma fungao pi '
blica, e nio de um funcionfrio p6blico6s

Embora sega o notfrio italiano um oficial piblico, por exercer
uma fungao publica, nio 6 ele funcionfrio p6blico do Estado ou de
algum ence publico. E um particular que exerce, mediante retribuigao,
uma fung:io publica por delegagao estatal'P

O candidato a notfrio na Italia deve ter cidadania italiana ou de
algum pals da Uniio Europeia, ter conduta moral compativel, nio ter
condenagao criminal em crime nio culposo e/ou com pena inferior a
leis memes, ter bacharelado em Direito, ter comprovado prftica nota-
rial e aprovagao em concurso pablico.

t
2.0NOTARIADONOBjiASIL

2.1. A ilnFuencia portuguese no notariado brasileiro

No periodo hist6rico em que ocorreram os descobrimentos da Ame-

rica e do Brasil, periodo de grandes expedig6es navais, o tabeliio acompa-
nhava as navegag6es, fazendo parte da armada das Haves, tendo pois pa-
pel extremamente relevance no registro dos acontecimentos e at6 mesmo
do registro das formalidades oficiais de posse das terras descobertas70

Sobre tal periodo hist6rico e a importancia do notariado nele,
saud6vel frazer a baila as palavras de German Fabra Valle: "Sobre la
importancia de la funci6n notarial debe recordarse que por mandato
real, acompafia a Cristobal Co16n, para descubrir las Indias Occiden-
tales, un Escr/hana pfzr.z /cz .Armada, llamado Rodrigo Descobedo
que da Xe y [estfmon/o del descubrimiento, e] viernes dice de octubre
de 1492"':. Este foi, portanto, o primeiro notfrio a desembarcar em
solo americano.

O primeiro tabelilio a pisar o solo brasileiro, por6m, foi Pero Vaz
de Caminha'z, portugu6s, que narrou e documentou minuciosamente.
embora sem precis5o t6cnica alguma73, a descoberta do Brasil e a pos-
se da terra, com todos os seus atos oficiais, traduzindo-se no 6nico
documento oficial74

70 Maria Cristina Costa Sayles, Reuisfa Nofaria/ Blasi/e/ra, cit., p. 7.
C(jd£go, cit., p. 13.

7z Embora Perk Vaz de Caminha nio fosse oficialmente o escrivio da armada de Pedro

Alvarez. Cabral, cargo que era ocupado por Gonzalo Gil Barbosa, pode-se realnlente
concordar com a afirmagao de que ioi ele, Caminha, o primeiro notfrio a pisar em sold
brasileiro, uma vez que foi ele quem de cato exerceu as fung6es de notario. narrando
para o Rei de Portugal, de modo oficial, a descoberta e posse das novas terras. Cami-
nha, em verdade, havia fido designado para ocupar o cargo de contador da feitoria em
Calicute (li .que o destiny de Cabral eram as I'ndias), tends assumido as fung6es de
escrivio de fate por pretender conquistar a simpatia de D. Mandel, para que este per-
doasse .o genre de Caminha que havia fido degredado na Africa por condenag5o ao
crime de assalto a uma Tgreja e ofensa a integridade fisica de um padre. O desejo de
Cabral foi atendido pelo.RFi apes sua morse em Calicute (Eduardo Buena, A ulagem
do descobrimenfo: a verdadeira hist6ria da expedigao de Cabral, p. 114-1 ISI.

73 Anita Eduardo Bueno que o "texto de Caminha 6 a conte mats confifvel e detalhada
para a rego.nstituigap dos primeiros dias no Brasil", bem como que Perk Vaz "captu-
rou com min6cia e flu6ncia o alvorecer de uma nagao" (A ulagem do descobrlmelzro,

24 Eis a certid o de nascfmenfo do Brasil:

posco que o Capitao-mor desta Vossa frota, e assim os outros capities escrevam a
Vossa Alteza a noticia do achamento desta Vossa terra nova, que se agora nesta na-

cit., P

Senh{)rn

'5 Joie Mendes de Almeida Jtiniot, 6rg&os da /Z pab/fca, cit., p ' 1 03-106.
66 Tal legislagao pode ser consultada no site Notarlex, do Conselho Nacional do Nora

dado italiano, disponfvel no enderego: <http://www.notarlex.it/[estiunici.lsp>. Aces-
so em 24 abr. 2008.

" 6rgaos da 6H p b/ica, cit., p. 111-112. Nio temps conhecimento de que baja norma
posteriorl embora a cicada vontade de alterar .o regime da Lei n. 89 e seu regulamento.
1- sim, alteragoes posteriores da lei notarial de 1913, coma, por exemplo, a produ
zida pda Lein.'333, de 10 de maio de 1976, que alterou o art. 49 da Lei de 19 1.i

'8 Joie Mendes de Almeida Junior, 6rgaos da # publica, cit., p. 1 12.

69 Veda-se Marcello di Fabio, A4cznaczle, cit., p- 10-
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vegagao achou, nio deixarei de.tamb6m dar disco minha conte a Vossa Altilza=as
slm homo eu melhor puder, ainda que -- para o bem contar e falar -- o saiba pior
que todos fazer!
Todavia tome Vossa Alteza minha ignorancia por boa vontade, a qual bem. certs
Greta que, para aformosentar nem afear, aqui nio hf de p6r maid do que aquino que
vi e me pareceu.
Da marinhagem e das singraduras do caminho nio daiei aqua conte a Vossa Alteza
-- porque o n5o saberei faber -- e os pilotos devem ter este cuidado
E portanto, Senhor do que hei de falar comego:
E digs qu6:

A patti(ia de Be16m foi -- coma Vossa .Alteza babe, segunda-keira 9 de margo. E sa
bado. 14 do dito m6s, entre as 8 e 9 horan, nos achamos entre .as Canfrias, .maid
perto ia Grande Caniria E ali.andamos todd aquele dia.em cdma, a vista delas,
obra de tr6s a quatro 16guas. E domingo, 22 do dino m6s, is dez horas mats ou me-
nts. houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de Sio Nicolau, segun
do o dito de Peso Escolar, piloto.
Na noire seguinte a segunda-keira amanheceu, se pe'deu da frota Vasco de Ataide
com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrfrio para poder ser!

Fez o capit5o suas dilig8ncias para o achara em umas e outras panes' Mas... nio apare '
ceu mats!

E assam seguimos nosso caminho, por este .mar de lingo, at6 que.terra-keira das Oi-
tavas de Pfscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando
da dina llha -- segundo os pilates diziam, obra de 660 ou 670 1&guas -- os quaid
eram muiEa quant dade de ervas compridas, a que os mareantes chamam b.otelho, e
assim mesmo outras a que dio o name de rabo-de asno. E quarta-keira seguinte, pda
manzi, topamos fives a que chamam furabuchos.
Neste mesmo dia, a horas de v6spera, houvemos vista de terra! A sabe.r, prlmeira-
mente de um grande monte, muito alto e redondo; e de outras serras mats.baixas ao
sul dele; e de terra cha, com grander arvoredos; ao qual monte alto o capitio p6s o
nome de O Monte Pascoal e a terra A Terra de Vera Cruz!
Mandou langar o prumo- Acharam vince e cinco bragas. E ao sol-posts umas sets
l&guas da terra, langamos ancoras, em,dezenove braqas -;:- ancoragem limpa. Ali.h
camo-nos todd aquela noire. E quinta-keira, pda manha, fizemos vela e seguimos em
direitura a terra. indo os navios pequenos dianne -- por dezessete: dezesseis, quinze,
catorze doze, nave bragas at6 meia 16gua da terra, onde todos langamos ancoras,
em frente da boca de um rio. E chegariamos a esta ancoragem is dez horas, pouch
m.ais ou m.enos.
E daliavistamos homens que andavam pda praia, uns sese ou tito, segundo disseram

os navios pequenos que chegaram primeiro.
Entio langamos fora os bat6is e esquifes. E logo vieram todos os capitaes das naus a
este nau do Capitao-mor. E ali fal'aram. E o'Capital mandou em,terra a Nicolau
Coelho pam ver aquele rio E tanto que ele comegou a it se para li, acudiram pda
praia homens aos dots e aos tras, de maneira que, quando o batel chegou a boca do
;io, la li estavam dezoito ou vinte.

fda nem entendimento que aproveitasse, por o mar .quebrar n.a costa. Somente arre-
messou-the um barrete vermelho e uma carapuga de llnho que levava na cabega, e um
sombreiro prego E um deles Ihe arremessou um som.breiro de penas de ave, compri-
das, com uma copazlnha de penas vermelhas e pardas, coma de papagaio. E outdo

Ihe deu um raman grande de continhas brancas, miQdas que querem parecer de al]6-
faB as quaid pegas creio que o Capitio manda a Vossa Alteza. E com isco se volveu
is naus por ser tarde e nio poder hater deles mais fda, por causa do mar.
A nolte seguinte ventou tanto sueste com chuvacei.ros que fez cagar as naus. E espe.
ctalmente a Capitanisol-postoa. E sexta peta manh5: is oito horas, posco m'l: OE

$llkMliH$ $: ::1 iu $11
seguroparaasnaus,queamainassem. . , ,. . ,. ....
;';:i.i=ii ia; ..If :...,, -, di; a«.i, d. d , 16g ,; d. 'i i. . d ih'm '; l"'--
dado ferro. acharam os ditos navies pequenos um recite com um porto dentro, muito
bom e muito seguro, com uma mui larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram.
E as naus foram-se chegando, atrfs delis. E um pouco antes de sol-posco amainaram
tamb6m, talvez a uma l&gua do recite, e ancoraram a once bragas.
E estando Alonso Lopez, nosso pilate, em um daqueles navios pequenos, foi, por

H$$M$i11ilRh$1: u$:i::xxa
setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e betas; mas nio os aproveJtou.
Logo, if de noite, levou-os a Capitaina, onde foram recebidos com muito prazer e

no comer e heber.

#;$ii£iiH:=XH::!Ein:i llXil
a terra e novamente para o castigal, coma se if tamb6m houvesse plata! .

Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capital graz consigo; tomaram-no logo
na mio e acenaram para a terra, coma se os houvesse ali.
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Mostraram-shes um carneiro; nio fizeram caste dele.

Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram meds deja, e nio Ihe queriam p6r a
mio. Depois Ihe pegaram, mas coma espantados.

Deram-lhes ali de comer: pao e peixe cozido, confeitos, fart&is, mel, figos passados.
Nio quiseram comer daquilo quake nada; e se provavam alguma coisa, logo a langa-
vam fora.

Trouxeram-lhes vinho em uma tara; mal Ihe puseram a boca; nio gostaram dele
nada, nem quiseram mais.
Trouxeram-lines fgua em uma albarrada, provaram dada um o seu bochecho, mas
nio beberam; apenas lavaram as bocas e langaram-na fora.

Viu um deles umas costas de rosario, brancas; fez sinai que chas dessem, e folgou
muito com das, e langou-as ao pescogo; e depois tirou-as e meteu-as em volta do
bravo, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o molar do Capitio,
homo se dariam euro por aquilo

lsto tomfvamos n6s nesse sentido, por assim o desejarmos! Mas se ele queria dizer
que levaria as costas e mats o molar, isto n5o querfamos n6s entenderj por que Iho nio
haviamos de dar! E depois tornou as contas a quem Ihas dera. E entio estiraram-se
de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas,
as quais nio eram fanadas; e as cabeleiras degas estavam bem rapadas e feitas.
O Capitio mandou p6r por baixo da cabega de cada um seu coxim; e o da cabeleira
esforgava-se por nio a estragar. E deitaram um mango por ama deles; e consentindo.
aconchegaram-se e adormeceram.

Sfbado pda manh5 mandou o Capital fazer vela, fomos demandar a estrada, a qual
era mui larga e tinha sets a fete bragas de funds. E entraram todas as naus dentro. e
ancoraram em cinco ou sein bragas -- ancoradouro que & tio grande e tio formoso
de dentro, e tio seguro que podem vicar pele maid de duzentos navios e naus. E tanto
que as naus foram distribuidas e ancoradas, vieram os capities todos a esta nau do
Capital-mor. E daqui mandou o Capital que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias
fossem em terra e levassem aqueles dots homens, e os deixassem it com seu arco e
betas, aos quaid mandou dar a dada um uma camisa nova e uma carapuga vermelha
e um rosario de contas brancas de osso, que foram levando nos brazos, e um cascavel
e uma campainha. E mandou com des, para if vicar um mancebo degredado, criado
de dom Joie Tele, de name Alonso Ribeiro, para if andar com des e saber de seu
viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de
frecha direitos a praia. Ali acudiram logo perth de duzentos homens, todos nus, com
arcos e setas nas mios. Aqueles que n6s levamos acenaram-lines que se afastassem e
depusessem os arcos. E des os depuseram. Mas nio se afastaram muito. E mal ti
nham pousado deus arcos quando sairam os que n6s levfvamos, e o mancebo degre-
dado com des. E safdos nio pararam mais; nem esperavam um pelo outro, mas antes
corriam a quem mais correria. E passaram um rio que ar corre, de fgua dole, de
muita fgua que shes dave pda braga. E muitos outros com des. E foram assam cor-
rendo para a16m do rio entre umas moitas de palmeiras onde estavam outros. E ali
pararam. E naquilo tinha ido o degredado com um homem que, logo ao fair do batel,
o agasalhou e levou at6 if. Mas logo o tornaram a n6s. E com ele vieram os outros
que n6s levaramos, os quaid vinham la nus e sem carapugas.

E entio se comegaram de chegar muitos; e entravam pda beira do mar para os bat6is,
at6 que mais n5o podiam. E traziam cabanas d'fgua, e tomavam alguns barris que
n6s levivamos e enchiam-nos de igua e traziam-nos aos bat6is. Nio que des de todd
chegassem a bordo do bates. Mas junto a ele, langavam-nos da mio. E n6s tomiva
mo-los. E pediam que Ihes dessem alguma coisa.
Levava Nicolau Coelho cascav&is e manilhas. E a uns dava um cascavel, e a outros

uma manilha, de maneira que com aquela encarna quase que nos queriam dar a mio.
Davao-nos daqueles areas e betas em troca de sombreiros e carapugas de linho, e de
qualquer coisa que a gente Ihes queria dar. .
Dali se partiram os outros, dois mancebos, que nio os vimos mats.

I)osjue ali andavam, muitos -- quake a major parte aqueles bicos de osso

E alguns, que andavam sem des, traziam os beigos furados e nos buracos traziam uns
espelhos de pau, que pareciam espelhos.de borracha. E alguns deles traziam tr&s da-
queles bicos, a saber um no meir, e os dais nos cabos.
E andavam if outros, quartejados de cores, a saber metade deles da sua pr6pria cot
e metade de tintura preta, um tanto azulada; e outros quartejados d'escaques.

entio velo-se, e n6s levamo-lo.

mas todos assam como n6s.

E com into nos tornamos, e des forum-se.

do. nio muito. E depots volvemo-nos is Hans, if bem noire.

foi ouvida por todos com muito prazer e devogao.
Ali estava com o Capitao a bandeira de Cristo, com que safra de Bel&m, a qual esteve
sempre bem alta, da parte do Evangelho.
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Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma madeira alta; e n6s todos lanka
dos por essa areia. E.pregou uma sole.ne e proveitosa pregagao, da hist6ria evang&li-
ca} e no fim tratou da nossa vida, e do achamento decca terra. referindo.se a Cru:.
sob cuba obedi&ncia viemos, que velo muito a prop6sito, e fez muita devogao.

Enquanto assistimos a missa e ao sermao, estaria na praia outra tanta gente, pouco
mats ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava foJgando. E
olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a massa, quando n6s sentados atendfa-
mos a pregagao, levantaram-se muitos deles e tangeram corns ou buzina e comega-
ram a saltar e dangar um pedago. E alguns deles se metiam em almadias -- duas ou
tr6s.que if tinham.-- as quaid n5o sio feitas coma as que eu vi; apenas s5o tr8s craves.
atadas juntas. E.alice metiam quatro ou cinco, ou essen que queriam, n5o se afastan-
do quake nada da terra, s6 at6 onde podiam tomar p6.
Acabada a. prega£5o encaminhou-se o Capitio, com todos n6s, para os bat6is, com
nossa bandeira alta. EmbarcamOS e fomos indo todos em diregao'a terra para passar-
mos ao lingo por onde des estavam, indo na dianteira, por ordem do Capitio,
Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma a]madia que ]hes o mar ]evara '
para o entregar a des. E n6s todos tris dele, a distfncia de um bro de pedra.
Como viram o esquire de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos a fgua, meten-
do-se nela at6 onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos e muitos
deles os iam logo p6r em terra; e outros nio os punham

Andava if um que.falava muito aos outros, que se afasrassem. Mas nio if que a mim
me parecesse que Ihe tinham respeito ou medo. Este que os assim andava afastando
trazia seu arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pecos peitos e costas e pecos
quadris, colas e pernas at6 baixo, mas os vazios com a barriga e est6mago eram de
sua pr6pria cor. E a tintura era tio vermelha que a fgua Iha nio comia nem desfazia
Antes, quando sara da fgua, era mais vermelho. Saiu um homed do esquire de Bar
tolomeu Dias e andava no meir deles, sem implicarem nada com ele, e m..iro menos
ainda pensavam em fazed-the mal. Apenas Ihe davam cabanas d'fgua; e acenavam
aos do esquire que saissem em terra. Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao Capt
rio. E viemo-nos is naus, a comer, tangendo trombetas e gaitas, sem os mais cons-
tranger. E des tornaram-se a sentar na praia, e assim por entio ficaram.
Neste.ilh6u, onde fomos ouvir missa e sermio, espraia muito a fgua e descobre mui-
ta areia e muito cascalho. Enquanto lg estivamos foram alguns buscar marisco e n5o
no acharam. Mas acharam alguns camar6es grossos e curios, entre os quaid vinha
um muito grande e muito grosso; que em nenhum tempo o vi tamanho. Tamb6m
acharam cascas de berbig6es e de. am6ijoas,.mas nio toparam com nenhuma pena
inteira. E depois de termos comido vieram logo todos os capitaes a esta nau,'por
ordem do Capital-mor, com os quads ele se aportou; e eu na companhia. E perguntou
a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento delta terra a Vossa'ilt.za
pelo navio dos mantimentos, para a melhor mandar descobrir e saber deja Haig do
que n6s podfamos saber, por irmos na nossa viagem

E entre.muitas falas que sobre o casa se fizeram foi dito, por todos ou a maior parte,
que seria muito bem. .E nisto concordaram.. E logo que a resolugao foi tomada, per
guntou.mais,. se seria bem tomas aqui por forma um par destes homens para os man-
dar a Vossa Alteza, deixando aqui em lugar deles outros dois destes degredados.
E concordaram em que nio era necessfrio tomar por forma homens, porque costume
era dos que assim a forma I.evavam para alguma parte dizerem que hg de judo quando
Ihes perguntam; e que mellor e muito melhor informag5o da terra dariam dois ho-
mens desses degredados que aqui deixfssemo? do que des dariam se os levassem por
ser gente que ningu6m entende. Nem des cede aprenderiam a falar para o saberem
tio bem dizer que muito melhor estoutros o n5o digam quando ci Vossa Alteza
manaar.

E que portanto nio cuidfssemos de aqui por forma tomas.ningu6m, nem fazed escin
dale; mas sim, para os de todd amansar e apaz'guar, unicamente de deixar aqui os
dots degredados quando daquipartissemos.
E assam ficou determinado por parecer mellor a todos.
Acabado isto, disse o Capital que f6ssemos nos bat&is em terra. E ver se-ia bem,
quejando era o rio. Mas tamb6m para folgarmos. .
Fomos to(ios nos bat6is em terra, armados; e a bandeira conosco. Ewes andavam.ali

davam disses arcos com suas betas por sombreiros e carapugas de linho, e por qual-

quer coisa que Ihes davam. Passaraln al&m lantos dos nossos.e andaram assim mis-
turados com des, que des se esquivavam, e afastavam-se; e iam alguns.para ama,
onde outros estavam. E entio o Capital fez que o tomassem ao colo dois homens.e

assou o rio e fez tornar a todos A gente que ali estava nio serra maid que aquela
ro costume. Mas logo que o Capital chamou todos para trig, alguns se chegaram a
ele, nio por o reconhecerem por Senhor, mas porque a genre, nossa, ]a.passat: para
aqu6m do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continnas, aaqueias ]a alias, c
resgatavam-nas por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos levavam dali para
as naus muitos arcos, e setas e contas.

E entio [ornou-se o Capit5o para aqu&m do rio. E logo acudiram muitos a beira deli
Ali verieis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelts corpos
coma pdas pernas, que, certs, assim pareciarn bem. Tamb&m andavam entre des
quatrooucincomulheres,n. .... . --- ,- ' .:--;l.I.-..--.vv '-'- I '-'" r ' ""' '--' vas, que assim nuas, nio pareciam mal. Entre das an
dada uma. com uma coxa, do coelho at6 o quadril e a nfdega, coda tingida.daquela

tintura greta; e todd o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com
as curvas assim tintas, e tamb&m os cocos dos p6s; e suas vergonhas tio nuas, e com
[.nta inoc&ncia assam descobertas, que nio havia nisso desvergonha nenhuma.

Tamb6m andava if outra mulher, nova, com um menino ou menina, atado com um
pano aos peltos, de modo que nio se Ihe liam senio as pe'ninhas. Mas nas pernas
da mie. e no rests, nio havia pano algum.

Em seguida o Capital foi subindo ao longs do rio, que corte renta a praia. E ali es-
perou por um velho que trazia na ma.o uma pf de almadia. Falou, enquanto o Laps'
[ao estava com ele, na presenga de rodos n6s; mas ningu6m o entendia, ne.m ele a n6s,
por mats coisas que a genre Ihe perguntava com respeno a aura, porque desejavamos
saber se o havia na terra.
Trazia este velho o beigo tio furado que Ihe cabia polo buraco um grosso dedo pole-
gar. E trazia metido no buraco uma pedra verde: de nenhum villoq que fechava por
b-ra aquele buraco. E o Capitao Iha fez tirar. E ele nao. sei que diabo falava e ja com
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xxa pedra um sombreiro velho; nio por ela paler alguma coisa,.mas para aq:sara. E

depois houve-a o Capitao, creio, para mandar com as outras coisas a Vossa Alteza.
Andamos por aivendo o ribeiro, o qual & de muita fgua e muito boa. Ao lingo dele
ha muitas palmeiras, nio muito alias; e muito bans palmitos. Colhemos e comemos
muitos deles.

Depois tornou'se o Capital para baixo para a boca do rio, onde tinhamos desembar-
cado
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rE al&m do rio andavam muitos deles dangando e folgando, uns dianne os outros, sem
se tomarem pdas mios. E faziam no bem. Passou se ent5o para a outta banda do rio
Diogo Dias, que fora almoxarife de Sacav6m, o qual 6 homem gracioso e de prazer.
E levou consign um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se a dangar com des, to-
mando-os pdas maas; e des folgavam e dam e andavatn com ele muito bem ao som
da gaita. Depois de dangarem fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chao, e saito
real, de que.se des espantavam e dam e folgavam muito. E conquanto com aquilo os
segurou e afagou muito, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses, e
foram-se para ama

E entio passou o rio o Capitio com codes n6s, e fomos pda praia, de bongo, ao
passo que os bat6is iam rented a terra. E chegamos a uma grande'lagoa de fgua dole
que esb perth da praia, porque coda aquela ribeira do mar 6 apaulada por ama e sai
a fgua por muitos !ugares.
E depois de passarmos o rio, foram uns sete ou tito deles meter-se entre os marinhei-
ros que se recolhiam aos bat6is. E levaram dali um tubar5o que Bartolomeu Dias
matou. E levavam-lho; e langou-o na praia.

Bastard que at6 aqui, coma quer que se shes em alguma parte amansassem, logo de
uma mio para outra se esquivavam, homo pardais do cevadouro. Ningu6m nio Ihes
musa falar de rijo para nio se esquivarem maid. E judo se pasha coma des querem
para os bem amansarmos!

Ao velho com quem o Capitio havia falado, deu-the uma carapuga vermelha. E com
coda a conversa que com ele houve, e com a carapuga que Ihe'deu tanto que se des-
pediu e comegou a passat o rio, foi-se logo recatando. E nio quid mats tomar do rio
para aqu&m. Os outros dais o Capitao [eve nas nous, aos quaid deu o que if ficou
dino, nunca mais aqui apareceram -- datos de que deduzo que 6 gente bestial e de
pouch saber e por ipso tio esquiva. Mas apesar de judo ipso andam bem curados, e
muito limpos. E naquilo ainda maid me convengo que sio coma avec, ou alimfrias
montesinhas, as quads o ar faz melhores penas e melhor cabelo que is mansas, porque
os seus corpus sio tio limpos e cio gordos e tio formosos que nio pode ser mais! E into
me faz presumir que n5o t&m casas nem moradias em que se recolham; e o ar em que
se criam os faz dais. N6s pele menos nio vimos at6 agora nenhumas casas, nem coisa
que se parega com das.

Mandou o Capitio aquele degredado, Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com
des. E foi; e andou if um bom pedago, mas a garde regressou, que o fizeram des vir:
e nio o quiseram la consentir. E deram-!he arcos e betas; e nio Ihe tomaram nada do

seu. Antes, disse ele, que Ihe tamara um doles umas continhas amarelas que levavtt e
fugia com e]as, e e]e se queixou e os outros forum logo ap6s ele, e chas tomaram e
tornaram-lhas a dar; e entio mandaram-no vir. Disse que nio vira if entre des sen5o
umas choupaninhas de rama verde e de feteiras muito grander, como as de Entre
Douro-e-Minho. E assim nos tornamos is naus, ia quake noite, a dormir.

Segunda keira, depois de comer safmos todos em terra a tomar fgua. Alivieram entio
muitos; mas nio lantos como as outras vezes. E traziam if muito poucos arcos. E es-
tiveram um pouch afastados de n6s; mas depois posco a pouco misturaram-se conos
co; e abragavam nos e folgavam; mas alguns deles se esquivavam logo. Alidavam al-
guns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha e por qualquer coisa
E de tal maneira se passou a coisa que bem vince ou trinta pessoas das nossas se foram
com des para onde outros muitos deles estavam com mogas e mulheres. E trouxeram
de if muitos argos e barretes de penas de aves, uns verdes, outros amarelos, dos quads
creio que o Capitio hf de mandar uma amostra a Vossa Alteza.

E segundo diziam estes que la tinham ido, brincaram com des. Neste dia os vimos
mais de perth e mais a nossa vontade, por andarmos quase todos misturados: uns

andavam quartejados daquelas tinturas, outros de. metades, outros de tanta feigao
homo em pano de ras, e todos com os beigos furados, muitos com os ossos neles, e
bastantes sem ossos. Alguns traziam uns ourigos verdes, de frvores,.que na cor.que-

tanto mats vermelhos ficavam.

Todos andam rapados at6 por ama das orelhas; assim mesmo de sobrancelhas e
pestanas.
Trazem todos as [escas, de conte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma rita
preta da largura de dots dedos.
E o Capital mandou aquele degredado Alonso Ribeiro e a outros dais degredados
que fossem meter-se entre des;.e assim.mesmo a Diego Dias, por ser homem alegre,
com que des folgavam. E aos degredados ordenou que ficassem if esta noite.
Foram-se if todos; e andaram entre des. E segundo depois diziam, foram.bem uma
&gua e meia a uma povoagio, em que haveria nove ou .dez casas, as quaisudylziam que
elam t5o compnda$ cada uma, coma esta nau capitaina. E elam de madeira, e das
ilhargas de tfbuas, e cobertas de palha, de razofvel altura;.e todas de um s6 espa.J-
sem rPnaltigao alguma, tinham de dentro muitos esteios; e de esteio a esteio uma rede
atada com cabos em cada esteio, altai, em que dormiam. E de baixo, para se aquen-
tarem. faziam seus fogos. E tinha dada casa dual portas pequenas, uma numa extre
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tmham. a saber muito Inhame, e outras sementes que na terra di, que des comem. E
como se fazia garde fizeram-nos logo todos tornar; e nio quiseram que la ficasse
nenhum. E ainda, segundo diziam, queriam vir com des: Resgataram la por cascavCis
e outras coisinhas de pouco valor,'que levavam, papagaios vermelhos, muito grandes
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vieram: e n6s tornamo-nos As nous.

Terra-keira, depois de comer fomos em terra, fazer lenha, e para lamar roupa. Ella

conosco que uns nos ajudavam a acarretar lenha e met&-las nos .bat6is. E lutavam
com os nossos, e [omavam com prazer. E enquanto faziamos a lenha, construiam
dots carpinteiros uma grande cruz de um pau que.se ontem.para isso cortara. Muitos
deles vinham ali estar com os carpinteiros. E creio que o faziam mais para verem a
ferramenta de ferro com que a faziam do que para verem a cruz, porque des nio t6m
bolsa que de ferro sega, e cortam sua madeira e paus com pedras leitas coma cunhas,
metidas em um pau entre dual talas, mui bem 'atadas e por tal maneira que andam
forbes, porque Ihas hiram if. Era I.f a conversagao deles conosco tanta que quase nos
estorvavam no que haviamos de fazed.
E o Capitao mandou a dais degredados e a.Diego Dias que fossem if a alder e que

" --r 'algum viessem a dormir is naus, ainda que os mandassem embora. E assim
se foram

Enquanto andfvamos nessa mata a cortar lenha, atravessavaq alguns papagaios es-
say arvores; verdes uns, e pardos, outros, grandes. e pequenos, de forte que me pdf'ce
que haverf muitos nesta terra. Todavia os.que vi.nao seriam mais que nave ou dez,
quando muito. Outras aces nio vimos entio, a nio ser algumas .pombas-seixeiras- e
pareceram me maiores bastante do que as de Portugal. Vfrios diziam que viram ro
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jas? mas eu nio as vi. Todavia segundo os arvoredos sio mui muitos e grandes, e de
infinitas esp6cies, nio duvido que por esse sert5o baja muitas avesl
E cerca da noite n6s volvemos para as naus com nossa lenha.

Eu creio, Senior, que n5o deiainda conga aquia Vossa Alteza do feitio de seus arcos
e setas. Os argos sio pretos e compridos, e as setas compridas; e os ferris delas sio
callas aparadas, conforme Vossa Alteza vera alguns que creio que o Capitio a Ela hf
de enviar.

Quarta keira n5o fomos em terra, porque o Capitao andou dodo o dia no navio dos
rnantimentos a.despeja'lo e fazer levar is nous isso que coda um podia levar. Elem
acudiram a praia, muitos, segundo das naus vimos. Seriam perto de trezentos, segun-
do Sancho de Tovar que para if foi. Diego Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos
quais o Capital oncem ordenara que de toda maneira if dormissem, tinham voltado
If de noite, por des nio quererem que if ficassein. E traziam papagaios verdes; e ou-
tras avec pretax, quake como pegas, com a diferenga de terem o biro branco e ramos
curios. E quando Sancho de Tovar recolheu a nau, queriam vir com ele, alguns; mas
ele nio admitiu senio dots mancebos, bem dispostos e homens de prol'Mandou
pensar e cud:los mui bem essa nolte. E comeram coda a radio que'lines deram, e
mandou dar-lhes hama de leng6is, segundo ele disse. E dormiram e folgaram aquela
nolte. E n5o houve mais este dia que para escrever sega.

Quinta-keira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pda manhi, e fomos em
terra por mats lenha.e igua. E em querendo o Capitao fair desta nau, chegou Sancho
de Tovar com deus dais h6spedes. E por ele ainda nio ter comido, puseram Ihe toa-
Ihas, e veil-the comida. E comeu. Os h6spedes, sencararn-no cada unl em sua madei-
ra. E de tudo quanto Ihes deram, comeram mui bem, especialmente lacio cozido trio
e arroz. N5o shes deram vinho por Sancho de Tovar dizer que o nio bebiam bem. '
Acabado o comet metemo-nos todos no babel, e des conosco. Deu um grumete a um
deles uma armadura grande de porch months, bem revolta. E logo que a tomou me-

no beigo; e porque se Ihe nio queria segurar, deram-the uma pouca de cern
vermelha. E ele ajeicou Ihe seu adereSO da parte de trfs de forte que segurasse, e
meteu-a no beige, assim revolta para ama; e ia t5o contente com ela.'como se tivesse
uma grande foia. E tanto que safmos em terra, foi-se logo com ela. E n5o tornou a
aparecerlf

Andariam na praia, quando saimos, tito ou dez delis; e de aia pouco comegaram a
vir. E.parece'me que viriam este dia a praia quatrocentos ou quatrocentos e cinquen-
ta. Alguns deles traziam arcos e setas; e deram judo em troca de carapugas e por
qualquer coisa. que shes davam. Comiam conosco do que Ices divamos, e alguns
deles bebiam vinho, ao passe que outros o nio podiam beber. Mas quer me parecer
que, se os acostumarem, o hio de heber de boa vontade!. Andavam todos tio bem
disposeos e t5o bem feitos e galantes com suas pinturas que agradavam. Acarretavam
dessa lenha quanta podiam, com mil boas vontades, e levavam-na aos bat6is. E esta-
vam Ja mats mansos e seguros entre n6s do que n6s estfvamos entre des.

Foio Capital com alguns de n6s um pedago por este arvoredo at& um ribeiro grande, e
de muira fgua, que ao nosso parecer & o mesmo que vem ter a praia, em que n6s toma-
mos fgua. Ali descansamos um pedago, bebendo e folgando, ao bongo dele, entre esse
arvoredo que.& tanto e tamanho e tio basto e de tanta qualidade de folhagem que n5o
se pode calcular. Hf if muitas palmeiras, de que colhemos muitos e hons palmitos.
Ao sairmos do.bates, disse o Capit5o que serra bom irrnos em direitura a cruz que
estava encostada a uma arvore, junta ao rio, a fim de ser colocada amanh5. sexta-
feira, e que nos pus6ssemos todos de joelhos e a beijfssemos para des verem o aca-
tamento que Ihe tinhamos. E assim fizemos. E a esses dez ou doze que if estavam,
acenaram-shes que fizessem o mesmo; e logo foram todos beijf-la

Parece-me dente de tal inoc8ncia que, se n6s entend6ssemos a sua fda e des a nossa,
seriam logo cristios, visio que nio t6m nem entendem crenga alguma, segundo as
apar6ncias. E portanto se os degredados que aqui hfo de vicar aprenderem bem a sua
fda e os entenderem, nio duvido que des, segundo a santa tengao de Vossa Alteza,
se fargo cristios e hio de crer na nossa santa f6, a qual praza a Nosso Senhor que os
traga, porque certamente etta gente 6 boa e de bela simplicidade. E imprimir se-a
facilmente neles qualquer cunho que Ihe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor
Ices deu bans corpos e bans rostos, coma a homens bans. E o Ele nos para aqui
trazer creio que nio foi sem causa. E portanto Vossa Alteza, pris tanto deseja acres-
centar a santa f6 cat61ica, deve cuidar da salvagao deles. E prazerf a Deus que com
pouco trabalho deja assiml
Lies nio lavram nem criam. Nem ha aqui boi ou vaca, cobra, ovelha ou galinha, ou
qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E nio comem
senio dente inhame, de que aqui hf muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as
arvores de si deitam. E com isto andam tail e tio rijos e tio n6dios que o n:io somos
n6s tanto, com quanto trigo e legumes comemos.

Nesse dia, enquanto ali andavam, dangaram e bailaram sempre com os nossos, ao
som de um tamboril nosso, coma se fossem maid amigos nossos do que n6s seus. Se
Ihes a gente acenava, se queriam vir is naus, aprontavam-se logo para isso, de modo
tal, que se os convidframos a todos, todos vieram. Por6m nio levamos etta noite is
naus senio quatro ou cinco; a saber o Capitao-mora dais; e Simio de Miranda, um
que Ja trazia por palem; e Aires Gomes a outro, palem tamb&m. Os que o Capitio
trazia, era um deles um dos seus h6spedes que Ihe haviam trazido a primeira vez
quando aqui chegamos o qual veil hole aqui vestido na sua camisa, e com ele um
seu irm5o; e foram asta noite mui bem agasalhados tanto de comida homo de cama,
de colch6es e leng6is, para os mais amansar,

E hole que & sexta-keira, primeiro dia de maid, pda manha, safmos em terra com
nossa bandeira; e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul onde nos pareceu
que seria melhor arvorar a cruz, para melhor ser vista. E ali marcou o Capitao o sftio
onde haviam de fazer a cova para a fincar. E enquanto a iam abrindo, ele com todos
n6s outros fomos pda cruz, rio abaixo onde ela estava. E com os religiosos e sacer-
dotes que cantavam, a frente, fomos trazendo-a dali, a modo de procissao. Eram if
af quantidade deles, uns setenta ou oitenta; e quando nos assim viram chegar alguns
se foram meter debaixo dela, ajudar-nos. Passamos o rio, ao longs da praia; e fomos
coloci-la onde havia de vicar que seri obra de dois bros de besta do rio. Andando-se
ali nisto, viriam bem cents e cinquenta, ou mais. Plantada a cruz, com as armas e a
divisa de Vossa Alteza, que primeiro Ihe haviam pregado, armaram altar ao p6 dela.
Ali disse missa o padre frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por essen la ditos
Ali estiveram conosco, a ela, perto de cinquenta ou sessenta deles, assentados todos
de coelho assim coma n6s. E quando se veio ao Evangelho, que nos erguemos todos
em p6, com as maas levantadas, des se levantaram conosco, e algaram as maas, es-
tando assim at6 se chegar ao fim; e entio tornaram-se a assentar, coma n6s. E quan-
do levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, des se puseram assim coma n6s
estfvamos, com as mites levantadas, e em tal maneira sossegados que certifico a
Vossa Alteza que nos fez muita devogao.
Estiveram assim conosco at6 acabada a comunhao; e depois da comunhao, comun-
garam estes religiosos e sacerdotes; e o Capital com alguns de n6s outros. E alguns
deles, por o Sol ser grande, levantaram-se enquanto estfvamos comungando, e ou
trod estiveram e ficaram. Um deles, homem de cinquenta ou cinquenta e cinco ands,
se conservou ali com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estavamos, luntava
aqueles que ali tinham ficado, e ainda chamava outros. E andando assim entre des,
falando-lhes, acenou com o dedo para o altar e depois mostrou com o dedo para o
c&u, como se Ihes dissesse alguma coisa de bem; e n6s assim o tomamos!
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Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de ama, e ficou na alva; e assim se su-
biu, junto ao altar em uma cadeira; e ali nos pregou o Evangelho e dos Ap6stolos
cujo 6 o dia, tratando no fim da pregagio dense vosso prosseguimento tio santo e
virtuoso, que nos causou maid devogio.

Eases que estiveram sempre ipregagio estavam assim coma n6s olhando para ele. E
aquele que digo, chamava alguns, que viessem ali. Alguns vinham e outros iam-se; e
acabada a pregagao, trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos,
que Ihe ficaram ainda da outta vinda. E houveram por bem que langassem a cada um
sua ao pescogo. Por elsa causa se assentou o padre frei Henrique ao p6 da cruz; e ali
langava a sua a todos -- um a um -- ao pescogo, atada em um fio, fazendo-lha pri-
meiro beijar e levantar as maas. Vinham a isso muitos; e langavam-nas sodas, que
seriam obra de quarenta ou cinquenta. E isto acabado -- era if bem uma hora depois
do meio dia -- viemos is naus a comers onde o Capitio trouxe consign aquele mes
mo que fez aos outros aquele gesto para o altar e para o c6u, (e um seu irmio com
ele). A aquele fez muita honra e deu-the uma camisa mourisca; e ao outro uma cami
sa destoutras.

E segundo o que a mim e a todos pareceu, etta genre, nio Ihes falece outra coisa para
ser coda crista, do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam
fazer come n6s mesmos; por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem ado
ragao t6m. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre des maid deva
gar ande, que todos serif tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por
isso, se algu6m vier nio deixe logo de vir c16rigo para os batizar; porque ]f entio
terio maid conhecimentos de nossa f6, pelts dais degredados que aqui entre des fi
cam, os quaid hole tamb6m comungaram.
Entre todos estes que hole vieram nio veil maid que uma mulheb mega, a qual esteve
sempre a missa, a qual deram um pane com que se cobrisse; e puseram-lho em volta
dela. Todavia, ao sentar-se, nio se lembrava de o extender muito para se cobrir. Assim,
Senhor, a inoc6ncia desta genre 6 tal que a de Adia nio seria maier com respeito ao

Ora veda Vossa Alteza quem em tal inoc6ncia vibe se convertera, ou nao, se Ihe ensi-
narem o que pertence a sua salvagio.
Acabado isto, fomos perante des beijar a cruz. E despedimo nos e fomos comer.
Creio, Senhor que, com estes dais degredados que aqui ficam, ficario maid dais
grumetes, que este noite se safram em terra, desta nau, no esquire, fugidos, os quais
nio vieram mais. E cremos que ficario aqui porque de marsha, prazendo a Deus fa-
zemos nossa partida daqui.

Esta terra, Senior, parece-me que, da ponta que mats contra o sul vimos, at6 a outra
punta que contra o norte vem, de que n6s deste porto houvemos vista, seri tamanha
que haverf nela bem vinte ou vinte e cinco 16guas de costa. Traz ao lingo do mar em
algumas panes Brandes barreiras, umas vermelhas, e outras brancas; e a terra de
ama toda chee muito cheia de grander arvoredos. De ponca a punta & toda praia...
muito chi e muito formosa. Pele sertio nos pareceu, vista do mar, muito grande;
porque a extender olhos, nio podfamos ver senio terra e arvoredos terra que nos
parecia mutto extensa.

At6 agora nio pudemos saber se hf aura ou praia nela, ou outra coisa de metal, ou
ferro; nem Iha vimos. Contudo a terra em si& de muito bons ares frescos e tempera-
dos homo os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo d'agora assim os achfva-
mos coma os de if. Aguas sio muitas; infinitas. Em tal maneira 6 graciosa que,
querendo-a aproveitat dar-se-f nela tudo; por causa das fguas que tem!
Contudo, o melhor fruto que deja se pode tirar parece-me que seri salvar esta gente.
E etta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve langar. E que nio

pudot.U

Como }f vimos, ao tempo do Brasil-Co16nia, o direito portugu6s
emanava quase todo de ordenag6es editadas pelo Rei's. Sendo, pris, o
Brasil co16nia de Portugal, as ordenag6es que la vigiam passaram a
viger aqui tamb6m, transformando-se na principal conte do direito no
Brasil, onde tiveram vida por longo periodo, chegando as Ordenag6es
Filipinas a serem aplicadas at6 o s6culo XX76

Afirma Ponds que, contrariamente "ao que ocorreu em outros
parses, as leis vinculadas com o direito que se editaram no Brasil nio
criaram normal novas em materia notarial e aquelas que loram incor-

poradas pda vig6ncia das Ordenag6es Filipinas se projetaram at6 o
presente, porque mesmo o C6digo Civil de 1916 restringiu as modifi-
cag6es a legislagao em materia testamentiria" ''

Nesse sentido, esclarecedor o voto exarado nos Embargos no
Recurse Extraordinirio n. 78.570-PR do Supremo Tribunal Federal,

polo relator Ministry Rodrigues Alckmin, em ac6rdio de 19 de no-
vembro de 1975:

Diga-se, a este respeito, que, com a independ6ncia do Brasil, o
direito anterior nio foi abolido do territ6rio nacional. Ao contrfrio.
De maneira expressa, a Lei de 20 de outubro de 1823 disp6s em seu
art. lg: 'As Ordenag6es, Leis, Regimentos, Alvaris, Decretos, e Reso-
lug6es promulgadas pelos Reis de Portugal, e pdas quais o Brasil se
governava at6 o dia 25 de abril de 1821, em que Sua Majestade Fide-
lissima, atual Rei de Portugal e Algarves, se ausentou desta Corte; e

\

l

houvesse maid do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para elsa navegagao de
Cajicute bastava. Quando maid, disposigao para se nela cumprir e fazer o que Vossa
Alteza tanto deseja, a saber acrescentamento da nossa f&!
E delta maneira dou aquia Vossa Alteza conta do que nesta Vossa terra vi. E se a um

pouco alonguei, Ela me perdue. Porque o desejo que tinha de Vos tudo dizer, mo fez
p6r assam pele mi6do.

E pols que, Senhor 6 cerro que tanto neste cargo que levi coho em outra qualquer
coisa que de Vosso servigo for! Vossa Alteza hf de ser de mim muito bem servida, a
Ela peso que, por me fazer singular merc&, monde vir da ilha de Sio Tomb a Jorge de
C)s6rio, meu genro -- o que d'Ela receberei em muita merck.

Bello as mids de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da Vossa Tlha de Vera Cruz, hole, sexta-keira, primeiro dia de
rnaio de 1500.

Peta Vaz de Camfnbrz" (disponivel em: <http://www.cce.ufsc.for/-nupill/literatura/
carta.html>, acesso em: 26 jan. 2006.

75 A. B. Cotrim Nero, Perspecfiuczs da /afzfao nofarfcz/ no Brash/, P. ll

76 A. B. Cotrim Nero, Encic/opddfa Sara iz/a do Direifo, cit., v. 55, p. 2
77 A. B. Cotrim veto, Perspecfiz/as, cit., p. 13-14.
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todas as que foram promulgadas daquela data em diante peso Sr. D.
Pedro de Alcantara, como Regente do Brasil, em quanto Reino, e
como Imperador Constitucional dele, desde que se erigiu em Imp6rio,
ficam em inteiro vigor na parte em que nio tiverem sido revogadas,
para por das se regularem os neg6cios do interior deste Imp6rio, en-
quanto se nio organizar um novo C6digo, ou nio forum especialmen-
te alteradas'.

Continuaram, portanto, vigentes as normas das Ordenag6es
Filipinas, relativas is fung6es dos tabeliies e aos outros requisitos das
escrituras, como normas do direito brasileiro embora alteradas em
parte por leis ulteriores.

"Assim, as relativas a mengao, nas escrituras, da data, do lugar
da lavratura do ato, dos nomes e da identificag:io das panes; is dccla
rag6es de ter sido lavrada a escritura e achada conforme; a subscrigio
pdas panes e testemunhas e por quem assine a rogo; a ressalva, ao
fim do ato e antes das assinaturas, dos euros, emendas ou qualquer
coisa que dQvida raga; todos esses requisites mencionados nas Orde-
nag6es foram recebidos no direito brasileiro e nele mantidos por forma
da Lei de [O de outubro de 1823[...].

"0 C6digo Civil revogou as Ordenag6es no concernente &s ma-
t6rias de direito civil reguladas pele mesmo C6digo.

Continuaram em vigor portanto, normas das Ordenag6es,
quanto a requisitos das escrituras p6blicas"78

Tal situagao de vig&ncia das Ordenag6es quanto aos requisitos da
escritura manteve-se por longa data, at6 que o C6digo Civil de 1916
tivesse seu art. 134 alterado para contemplar entio dais requisitos.

Assim, o direito portugu6s foi simplesmente trasladado para o
Brasil, sendo aqui aplicado tal qual o era em Portugal e, da mesma
forma, deu-se a regulamentagao do notariado brasileiro7P.

Tais ordenag6es dispunham sobre o modo e a forma que deve-
riam os tabeliies lavrar as escrituras e testamentos, rezando:o: "Escre-

verio em hum livro, que dada hum para isso teri, todas as Notas dos
contractos, que fizerem. E homo lorem scriptas, logo as leam perante
as panes e testemunhas, as quads ao menos servo dual. E tanto que as
panes outorgarem, assinario elias e as testemunhas. E se cada huma
das panes nio souter assinar, assinari por ella huma pessoa, ou outra
testemunha, que sega a16m das dual, fazendo mengao, homo assina
pda parte, ou panes, por quando elias nio sabem assinar. E se em
lendo a dina Nota, for emendada, accrescentada por entrclinha, min-
goada, ou riscada alguma cousa, o Tabelliio fad de tudo mengao no
fim da dina Nota, antes das panes e testemunhas assinarem, de manei-
ra que depois nio possa sobre isso haver d6vida alguma". "E nas
scripturas, que fizerem, ponham sempre Juntamente o dia, mez e anno
do Nascimento de Nosso Senhor JESU CHRISTO, e nio separado,
como at6 aqui se fazia, e a Cidade, Villa, ou lugar e casa, em que se
fizerem, e assi os seus nomes delles Tabelliaes, que as fazem":'

O Rei era quem nomeava os Tabeliaes, consoante esclareciam as
ordenag6es: "Crear de novo Tabelliados a N6s s6mente pertence, e nlio
a outrem; por Canto defendemos, que pessoa alguma, de qualquer digni-
dade, stado e condigao que sega, nio naga de novo Tabelliio algum, assi
das Notas, como do Judicial, na terra, ou terras, que de N6s tiver"*:

No Brasil, assinala Joao Mendes de Almeida Jiinior, as capita-
nias tinham a atribuigao de nomear tabeliies e escrivaes;:, por6m,

severa de formulfrios estabelecidos na lei. Tais formulfrios, com a evolugio do direi-
to, foram abandonados, nio havendo maid qualquer vinculagao do notfrio para com
des, embora, muitos notaries, arraigados ainda is Ordenag6es, cultivem arcaica for-
ma de redagio.

Bi Wilson de Souza Campos Batalha, Comen[4rfos a Lei de Regisfros Pab/fcos, v. 1, p. 28

8z Wilson de Souza Campos Batalha, Come fdrios, cit., p. 29
Ba Veda-se esse Carta de Porter para o capital-mor crier tabeEi8es e mats oficiais de lustiga:

Dom Joan & A quantos etta minha carta virem faso saber que eu envio ora a Mar-
tim Alonso de Sousa do meu conselho por capital-mor da armada que envio a terra
do Brasil e assim das terras que ele na dita terra achar e descobrir; e porque assim
para que tomar a posse delas coma para as coisas da Justiga e governanga da terra
serem ministradas coma devem, sera necessfrio criar e fazer de novo alguns oficiais
assim tabeliies como quaisquer outros que vir que para isso forem necessarios, por
etta minha carta de poder ao dino Martin Alonso para que ele possa criar e fazer
doin tabeli5es que sirvam das notas e judicial, que logo com ele daquivio na dita
armada, os quaid serif tail pessoas que o bem saibam fazer o que para isso sejam
aptos aos quais dart suas cartas com o traslado desta minha para maid firmeza, e
estes tabeliies que assim fizer deixario seus sinais ptiblicos que houverem de fazer na
minha chancelaria, e se depois que ele dito Martim Alonso for dita terra Ihe parecer
que para governanga dela s5o necessfrios mais tabeliies que os sobreditos que assim
daqui hf de levar ipso mesmo Ihe dou poder para os criar e fazer de novo, e para

'8 Kr7, v. 78, P. 499-500, nov. 1976.
'9 Conforme Maria Cristina Costa Sayles, a "regulamentagio do notariado nas co16nias

se deu pele simples transplante de legislagio espanhola e portuguesa para a Am&rica,
trazendo para ci os mesmos defeitos de uma instituigao jurfdica ultrapassada, ou
deja, a depreclafao da lel que 6 a diferenga entre a sua formalidade e a sua aplicabi-
lidade" (Rez/lsf.z Nofarfa/ Blasi/ezra, cit., p. 8).

80 No direito portugu6s, seguindo a tradigio formalista do direito, da forma pda for-
ma, a qual superava mesmo a importancia do contetido, determinava a aplicag5o
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tendo a Coroa readquirido os direitos conferidos aos donatirios, os
tabeliies passaram a ser nomeados pelo Poder Real84

O provimento dos cargos de tabeliio dava-se por meir de doa-
g5o, sendo o donatirio investido de um direito vitalicio, ou at6 mes-
mo por compra e venda ou sucessio ca sa mortis, o que nlio 6 de es-
tranhar*;, haha vista que esta era a forma de provimento de todos os
cargos pablicos na America colonial e tamb6m na Espanha86

Dessa forma, por 6bvio, n5o havia como exigir preparo e apti-
dio tio necessfrios para o exercicio da fungao, sendo ela entregue,
nio raras vezes, a pessoas que nio Ihc eram merecedoras, juntando-se
o notariado a uma s6rie de cargos pablicos de mellor expressao, como
bem denota Stuart B. Schwartz: "Abaixo da magistratura situava-se o
terceiro navel da burocracia: uma vasta leia de pequenos cargos, de
tabeliies e escrivies a fiscais de portos e comissirios da marinha. Ha-
via literalmente centenas desses cargos e sua presenga na folha de
pagamento real indicava sua importancia dentre os empregados reais.
Alguns desses cargos nio requeriam qualquer habilidade ou experi6n-
cia. Mesmo nos cason em que isso se tornava necessario, a habilidade
n5o era levada em consideragao no momento em que as indicag6es
Cram feitas. Muitos dos cargos da burocracia profissional podiam ser
comprados, ou adquiridos como recompensa oferecida pda Coroa. A
fuse 'algum cargo da justiga ou do tesouro ' era a resposta usual da
Coroa para qualquer requerente que apresentasse uma folha de servi-
QO cheia de m6ritos ou explorag6es militares homo razio para receber
a recompensa. Tail cargos nio eram somente dados diretamente a
candidatos em perspectiva mas eram tamb6m oferecidos a viiivas ou
6rfis como dore. Obviamente, esses pequenos cargos constitu(am um
patrim6nio real, um recurso que possibilitava a Coroa assegurar leal-
dades e recompensar hons servigos. Sua fungao, portanto, nio era
meramente burocrftica. Nesse navel de administragao, o pluralismo
iter mais de um cargo) era comum bem como o uso de representantes
para preench6-1os.

Havia disting6es entre os cargos menos importantes que reque-
riam pouco ou nenhum treinamento e aqueles que exigiam um mrni-
mo de habilidade. Nesta 61tima categoria, o cargo de tabeliio era o
mais importante. O cargo de escrivio exigia um navel minimo de alfa-
betizagao; a concessio de um cargo de tabeliio envolvia uma prova
de aptidao";'

A partir da Lei francesa de 25 Ventoso, o notariado europeu e da
America espanhola passaram a sofrer rigidas mudangas, sendo, pois,
catapultados a uma posigao de relevo juridico, por6m, no Brasil, tais

quando vagarem assam uns como os outros ele proven dos ditos oficios as pessoas
que vir que para isso sio aptas e pertencentes; e bem.assim Ihe dou.poder para. que
possa criar e fazer de novo e prover por falecimento dos quaid os oficios da justiga e
governanga da terra que por mim nio to.rem plovidas que vir que s5o necessarios, e
os que assim por ele criados e providos forem hei por bem que tenham e possuam e
sirvam os ditos oficios homo se por mim, por minhas provis6es, os fossem e porque
assim me disso apraz Ihe dei esta minha carta de poder ao ditz. Martim. Alonso por
mim assinada e selada com o meu belo para maid firmeza, dada em Vila de Castro
Verde a XX (20) dias de novembro. Fernio da Costa a fez, ano do nascimento de
nosso senior Jesus Crisco de mil bcxxx (1530) anon. E eu Andre Piz a fiz escrever e
sobrescrevi:

Leciona Stuart B. Schwartz que a "carta de doagao dava ao propriet£rio larga algada
civil e criminal a ser exercida por pessoas por ele nomeadas: um ouvidot5 e demais
oficiais de justiga necessarios; escrivaes, tabeliies e meirinhos"
Tal fato engendrou um quadro no qual se propagava o abuse administrativo e a in-
compet6ncia, em que, na condigao de luiz, "uln analfabeto podla proferir muitas
sentengas, desrespeitando todos os princfpios legais", e onde tabeliies exerciam sua
fungal "sem nenhuma preocupagao corn os regularnentos pr6prios de suas tarefas
IBarocrczcia e sociedczde no Brczsi/ colozzlczJ, p. 21-2SI

;' 6rg8os d£z f2 pdbllc.z, cit., p. 82.
85 Veda-se a respeito a nota de rodap& n. 76 retro.
86 A. B. Cotrim Nero, E/zclc/opddia Sara/z/zz do Direfro, cit., v. 55, p. 2. Festejado autor

argentina Eduardo Bautista Ponds, citado por A. B. Cotrim. Nero, as.sim comentou o
assunto: "Todos os oficios, quer diner, todas as fung6es ptiblicas ou diretamente rela-
cionadas com a atividade publica, vendiam-se na Espanha e, por heranga, por marfa
dada heranga, ocorria coisa igual na America" (Enciclopfdra Saraiua do Dlreito? cit.?
v. 55, p. 2).'Tamb6m Waldemar Ferreira abordou o fema ao falar sobre certo Alvaro
R6gio de 20 de abril de 1758, emitido para a co16nia.americana de Portugal, que de-
nota o interesse da Cocoa portuguesa no rendimento do provimento venal das serven-
tias dos oficios da Justiga e na erradicagao da concorr6ncia das pessoas que preJudi-
cavam tais rendas. e tamb6m Alvaro esse em cHIa preambulo continha o seguinte:
as grander desordens, que se t6m segundo em ladas.as capitanias do Brasil da forma
em que se achava estabelecido o provimento venal das. serventias dos oficios da Justi-

(...) por haver nesta Corte pessoas, que fazendo vida de atrematarem as ditas seri
ventias por menos, para depois mandarem vender as merc6s degas por mais no,Brasil
a outras pessoas de ments regular procedimento, as quaid entrando nas referidas
serventias... s6 cuidam, enquanto duram os termos delas, em desfrutarem os oficios
com extors6es muito contrarias ao servigo de Deus, e Meu, e iboa administragao da
Justiga, com atendivel prejufzo dos mens fi6is vassalos do referido Estado" . Determi-
nou ainda a provid6ncia "de serem servidos os oficios por proprietarios, enquanto for

l

possivel, para assim cessarem as negociag6es que at6 agora se praticavam sabre as
serventias, transferindo se as propriedades em pessoas id6neas, de cujas obrigag6es
se possa provavelmente esperar que cumpram com a observincia de minhas leis e
guardem is panes seu direito" (A. B. Cotrim Nets, Perspecffurzs, cit., p. 12-13)

87 Bu7..ocrzzcfa, cit., P. 57.
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modificag6es nio se fizeram sentir c foi mantido o notariado pristino
herdado de Portugal.

Em 1 1 de outubro de 1827, foi editada, em nosso pars, uma lei
regulando o provimento dos oficios da Justiga e Fazenda. Dita lei
passou a proibir que tais oficios se transmitissem a titulo de proprie-
dade, ordenando que fossem conferidos a tftulo de serventia vitalicia
a pessoas dotadas de idoneidade para tanto e que servissem pessoal-
mente aos oficios. A ventilada lei pecou, por6m, por nio exigir forma-
gao juridica dos aspirantes aos oficios ou nem sequer determinado
tempo dc prftica na fungao, bem como por Hilo instituir uma organi-
zagao profissional corporativa. Assinalou A. B. Cotrim Nero, a res
peito da citada lei, que a "samples mudanga da natureza juridica do
cargo atribuido (a passagcm do regime de proprfedade para o de ser-
ve fla z/ffa//cia) muito pouca influ6ncia teria no tratamento juridico
do Notariado: at6 os antes muito recentes a venalidade (dissimulada,
embora) dos oficios da Justiga, do Notariado, sobretudo, continuou;
persistiu, embora do mesmo modo dissimulado, o regime de sucessao,
a transmisslio do cargo de pai para filho. E ainda permanece, nos dias
fluentes, a outorga do szczfas de titular nas serventias notariais 1...1 a
cidadlios totalmente jejunos em mat&ria jurfdica"*'.

Assim, enquanto na America espanhola a legislagao acompa
nhou suas origens, a legislagao brasileira por muito tempo manteve-se
estatica, regida pdas ordenag6es importadas de Portugal, alheia is
transformag6es e avangos mundiais, inclusive portugueses.

A forma de tratamento reservada a propriedade privada e a li
berdade contratual este intimamente ligada ifigura do notfrio. Com
efeito, nos Estados em que ha s61ida legislag5o quanto a proteg5o e
manutengao da propriedade privada e da liberdade contratual, o no-
tariado tende a ser independence, aut6nomo e desenvolvido; cz cozzfra-
rio sense, onde hi um tolhimento da propriedade privada e da liber-
dade contratual, hf uma tend6ncia para um notariado d6bil, atrofiado,
reduzido a mero burocrata.

Efetivamente, se estamos em um Estado que profbe a proprieda-
de privadaP ', assim como, portanto, a sua circulagao, uma instituigao
notarial muito pouco teri a fazed if que o notariado atua nos neg6-
cios privados, e estes sao, por sua vez, basicamente a forma juridica
de fazer circular as riquezas, vale dizer o direito de propriedade. Na-
queles outros Estados em que, por sua vez, o direito de propriedade 6
reconhecido e assegurado, sendo o baluarte da economia de mercado
e da geragao de riquezas, haveria tend6ncia a existir um notariado
forte em seu mister institucional, uma vez que as pessoas buscam se-
guranga juridica nas negociag6es acerca de sous bens mats valiosos.

Nos idos de 1974, reclamava Claudio Martins que a "regra de
boa polftica democritica teri que ser sempre a valorizagao da profis-
slio" (notariall "coma atividade aut6noma, vinculada a relagao juri-
dica negocial. O meio para atingir objetivo tio gusto seria regulamen
tf-la por interm6dio de lei organica que, dentre outras provid6ncias,
estabelecesse um crit6rio seletivo, amparado na formagao jurfdica
obrigat6ria, semelhante a do luiz ou advogado, e idoneidade profis-
sional"Pt

A polrtica brasileira, alias, como denota-se do desabafo do alu-
dido jurista pftrio, tem sido tradicionalmente de profundo descaso
para com a instituig5o notarial, que 6 de vital importancia em uma
sociedade evoluida e bem organizada, mantendo-a com isso atrofia-
da, recolhida a preceitos impostos pelos senhorios portugueses h£ s6-
culos, a ponte de ter sido qualificada como de "evolugao frustrada"

Tal politica motivou tamb6m o protesto do professor A. B. Co-
trim Nets, que assim se manifestou: "Ji tivemos ensejo de fazer a crf-

2.2. O notariado e os funcion6rios da justi€a

2.2.1. Polftica notarial brasileira

No dizer de Claudio Martins, cada "ci6ncia social positiva, ci&n-
cia do ser, que investiga e estuda, teoricamente, uma uniformidade de
datos e fen6menos (...) possui uma politica pr6pria, uma disciplina
paralela, que se estriba nesses principios e normas especulativos, para
ensinar como delle ser ou coho lager". Segundo ele, a ci6ncia pura
instruie a ci6ncia politica prescreve8P.

Assim, tamb6m o direito notarial tem sua polftica peculiar tem-
perada pelos fatores sociopoliticos reinantes no Estado em culo territ6
rio se aplica, os quais imprimem certas nuangas a disciplina notarial.

" O que somente se lograrf mediante um regime ditarorial, uma vez que a propriedade
6 uma situagio fftica inerente ao ser humano, antes mesmo de ser um instituto reco-
nhecido peso direito.

9i Dfrejto fzolarfcz/, cit., p. 33.
18 Perspecfiz/as, cit., p. 14-15.

89 1)ireifo /zofczrzcz/, cit., p. 30.
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tica dos resultados, sistematicamente nocivos, da politica legislativa
dos Estados de nossa Federagao, em relagao ao Notariado: e a tal pon-

to isso pre)udicou a formag5o de um servigo eficiente, que o atraso de
nossas instituig6es notariais fez com que os mais eminentes autores
estrangeiros na especialidade passassem a situf-lo no quadro dos nota-
riados de euo/a(ao frusf zzda ou atlas.zdo (classificag6es dos professo-
res, argentino, Ponds e, mexicano, Fortino L6pez Legazpi). Entretan-
to.'isso ainda nio 6 o mais grave, dado que sobretudo prejudicial
-- para a instituigao notarial como para o servigo pablico -- 6 o des-

estigio em que caiu, no Brasil, o Notfrio, a ponte de haver muita
genre que nele enxergue um mero parasita da sociedade qual portanto,
deve desaparecer e ser engolfado na mara da burocracia judicifria .'9:

Nio 6 a toa, mas fruto dessa politica notarial encravada malfa-
dadamente em nosso Estado, que hole reina entre n6s, ainda, uma
certa obscuridade a respeito da instituigao notarial e de sua fungao,
sendo ela por isso, nio raras vezes, objeto de devaneios infundados,
que ora pretendem reduzir-the o alcance, ora pretendem, at6 mesmo,
estirpi-la do seio social, sob os mais franzinos argumentos, em regra,
desprovidos de fundamento juridico.

Muito se aventou sabre a estatizagao dos servigos notariais, o

que, note-se, nio prosperou por fatores diversos, como, por exemplo,
a inviabilidade para os colres pablicos ou a diminuigao da qualidade
dos servigos, que prejudicaria o pablico usuirio.

Leciona Tabosa de Almeida, em respeitfvel monografia sobre
elsa questao, que a estatizagao dos "cart6rios" comegou a ser imagi-
nada 'desde a Revolugao de 1930, tendo fido permeada a discussio
pda demagogia sedutora e pelo passo ao largo do enfrentamento das
verdadeiras quest6es a serem afrontadas.

Alerta o grande jurista, em ligao que continua viva, que, em re-
gra, os tabelionatos e registros funcionam "bem .e a contento gerd",
raz5o primeira para evitar sua estatizagao; if reformar para pior ou
reformar pelo samples amor a reforma, 6 conduta reprovfvel93

Inegavelmente publicizar a prestagao da atividade notarial e re-
gistral teria o condio de piorar a prestagao dos servigos e diminuir o
zelo com que a fungao 6 hole prestada, ao diminuir os incentivos aos
agentes prestadores.

;E indiscutivelmente humano que, quanto ments estimulo, me-
nos dilig6ncia, menos presteza."" Basta olhar as coisas do cotidiano
para constatar empincamente a assertiva.

Em qualquer sistema econ6mico, quando menor o incentive
dado aos agentes, tenor a resposta na prestagao do servigo. Estatizar
tabelionatos e registros, que hole prestam sua atividade de maneira
eficiente, 6 voltar ao tempo da prestagio dos servigos notanats e regis-
trais de maneira ineficiente e em depcnd6ncias precfrias e obsoletas.

lsto pods bem ser ilustrado pelo sistema notarial e registral do
Estado da Bahia.

Apesar de o art. 236 da Constituigao de 1988 ter determinado a
privatizagao dos servigos notariais e registrais, mediante um sistema
de delegagao, por meio do qual a fungao publica 6 exercida por um
particular por sua costa e risco, apes aprovagao em concurso p6blico
de provas e tftulos, o Estado da Bahia, at& o presente momentous, ig-
nora solenemente a Carta Maior de forma que, no citado Estado, a
atividade notarial e registral 6 exercida de maneira estatizada, por
funcionfrios pablicos.

Em 2008, determinou o Conselho Nacional de Justiga que fosse
cumprida a Constituigao FederalP6, estipulando puzo para que o Tri-
bunal de Justiga baiano realizasse os concursos, o que nio foi ainda
cumprido.

Desta forma, o Estado baiano fornece um excelente laborat6rio,
dentro do Brasil, para que se possa averiguar como funciona a ativi-
dade notarial e registral estatizada: lenta cm primeiro lugar, tendo os
prazos legais ignoradosP '; prestada com mau atendimento ao piSblico
usufrio, havendo a necessidade de contratagao de intermedifrios
despachantes -- para que sega feith o atendimentoP8; mi prestagao dos
servigos (veda-se, por exemplo, o caso dos reconhecimentos de firma,
um dos atos notariais juridicamente mais simples, que em 21 de se

p4 Tabosa de Almeida, A baron affzczfao, cit., p. 24
95 Novembro de 2010.
96 Pedido de Provid6ncias n. 20081 000021 537.

97 Ver: <http://www.andecc.org.for/noticias vef.asp?noticiaid=81>. Acesso em 7 nov.

p8 Ver: <http://www.andecc.org.for/noticias.ver.asp?noticiaid=81>. Acesso em 7 nov.

Ver tamb6m: <http://www.anoreg.org.for/index.php?option=com content&:view=articl
e&:id=7671:imported7661&catid=2:geral&:ltemid=26>. Acesso em 7 nov. 2010

2010l

2010l
p2 Perspecffuczs, cit., P. 16
93 Tabosa de Almeida, A bz/rocraffz.zhao dos cczrt6rjos, P. 23.
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tembro de 2004 pararam de ser realizados pelo l9 Oficio de Salvador
por malta de pessoal; o 139 Oficio limitou o reconhecimento de firma
a quem vai reconhecer na hora; o 4g Oficio limitou a quantidade de
pessoas atentidas a 60 por dia, mediante a distribuigao de senha)'P;
flerte com a corrupgao Ihi noticias na imprensa sobre a necessidade
de pagamento de um gzzaran& para que o servigo deja feitoj '".

Falta de padronizagao na realizagao dos servigos, serventias tec-
nologicamente precfrias (em Salvador, pouco maid da metade dos 48
tabelionatos/registros este informatizada, havendo em todo o Estado
pouca informatizagao e at6 mesmo em vfrias cidades serventias nota-
riais e registrais sem conexio telefonica e acesso a internet, causando
isto, por si s6, um atendimento lento e ineficiente), instalag6es inade-
quadas'':, quantidade de pessoal insuficiente:':. Eis a marfa do servi-
go notarial estatizado do Estado da Bahia.

Conforms avalia ainda o jurista Tabosa de Almeida, a egtatiza-
gao aumentaria os gastos p6blicos polo aumento da necessidade de
funcionirios, em razio da diminuigao dos incentivos, bem come pelo
aumento dos salfrios, tends-se em conta que in6meras serventias t6m
receita fnfima, enquanto algumas poucas t&m receita grande:".

O barateamento dos servigos nio ocorreria com eventual estati-
zagio. Ao contririo, aumentaria, conforms if demonstrou a experi-
6ncia, uma vez que, oficializados "os cart6rios, coda dia seri solicita-

l

do maior n6mero de escreventes para trabalhar cada dia menos e
ganhar cada vez maid"i04

Em verdade, a solugao nio esb na oficializagao, que no mundo
inteiro if foi provada contraproducente, e, por isso, abandonada. O
exemplo mais marcante recentemente 6 o do notariado portugu6s, hf
pouco privatizado''s

Um olhar t6cnico e adequado apontaria a correta divisio dos
servigos lo que evitaria indesejiveis superestruturasl, aliada a uma
remuneragao pertinente aos riscos assumidos e aos beneficios sociais
obtidos no exercicio da fungao notarial e registral, como o ideal. En-
tretanto, tal questao raramente 6 tratada da maneira t6cnica que de-
veria e com atengao ao interesse p6blico.

C) notariado brasileiro tem sido enquadrado, embora de manei-
ra vacilante, no tipo latino.

E que, embora a liberdade e a autonomia que sempre Ihe foram
peculiar, historicamente tem ele, o notfrio, sido comumente confundi-
do com os servidores judiciais e, por conseguinte, arrolado entre estes,
homo examinaremos a seguir a16m do que n5o se Ihe tem exigido
preparagao t6cnico-juridica adequada, adquirida mediante o bachare-
lado em ci6ncias juridicas e sociais.

Sobre este tiltimo aspecto, o professor Alberto Bittencourt Co-
trim Neto assim se manifestou: "Nio obstante, qualquer que sega o
sistema notarial, sempre 6 exigida do serventufrio, do oficial, do No-
t£rio, enfim, uma boa preparagao t6cnico-juridica, o que, infelizmen-
te, jamais se cogitou de instituir no Brasil"''6. E, mais adiante, segue:
'Num mundo onde as relag6es negociais se fazem cada vez mais fre
quentes, e onde dezenas de milh6es de pessoas viajam de um para
outro pars, anualmente, a passeio ou para transag6es econ6micas, 6
ficil compreender a significagao do Notfrio e como se Ihe formulam
imposig6es de conhecimentos, no plano jurfdico. E s6 no Brasil nio se
medina sobre tais quest6es" :07.

E bem verdade que, ap6s a Constituiglio de 1988, o vacilo do
enquadramento na classificagao de notariado do tipo latino nio mats
se justifica, uma vez que os eventuais caracteres desse notariado, ain-

?9 Correio da Bahia de 11.04.2005. Ver ainda: <http;//noticiasarpenpe.blogspot.
com/2010/04/atendimento-dos-cartorios-na-bahia.html>. Acesso em 7 nov. 2010.

100 Ver: <http://www.anoreg.org.for/index.php?option=com.contents:view=article&:id
=7671:imported 7661&:catid=2:geral&:ltemid=26>. Acesso em 7 nov. 2010

o: A adequagao das instalag6es, e adequagao tecno16gica, estima-se, custaria maid de
80 milh6es de reais IEstudo da Anoreg-BR, realizado em 2005).

ioz Ver Estudo da Anoreg-BR, realizado em 2005.
l03 Veda-se a respeito: <http://www.cnl.gov.for/images/stories/docs.corregedoria/divulga/

cadastro%20de%20serventias%20extrajudiciais.pdfs.
Das 13.416 serventias notariais e registrais existentes no Brasil, 1.446 j10,8%) t6m
uma receita anual bruta de at6 R$ 6.000,00; 792 (5,9%) t6m uma receita anual
bruta entre R$ 6.000,00 e R$ 12.000,00; 3.027 (22,6%) t6m uma receita entre R$
12.000.00 e R$ 60.000,00; 1.427 (10,6%) t6m receita anual bruta entre R$
60.000,00 e R$ 120.000,00; 2.237 (16,7%l t6m receita bruta anual entre R$
120.000,00 e R$ 600.000,00; 598(4,5%) entre R$ 600.000,00 e R$ 1.200.000,00;
629 (4,7%) entre R$ 1.200.000,00 e R$ 6.000.000,00; 90 l0,7%) t8m receita anual
bruta entre R$ 6.000.000,00 e R$ 12.000.000,00; ll (0,08%l entre R$
12.000.000,00 e R$ 24.000.000,00; e 2 (0,01%) t&m receita bruta anual superior a
R$ 24.000.000,00 (Carf6rio bo/e. Revista Anoreg/SP, n. 01, p.lO).

l04 Veda se Tabosa de Almeida, A burocrafizizgao, cit., p. 24-28
l05 Ver item 1.3.3 do presente capftulo.
l06 PersPec£juas, cit., P. 18.
lo ' PersPecfiz/czs, cit.
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da nio alcangados pelo notariado brasileiro ap6s a Carta Magna de
1988, nio t&m o condio de afastf-lo da classificagao mencionada,
porque de menor alcance.

F

pleniria de 26 de agosto de 1970, mediante resolugao, disp6s sobre a
organizagao judici3ria do Estado, incluindo, no Titulo 11, Capitulo ll,
Segao I -- Dos Servidores da Justiga, os tabeliaes, bem como os ofi-
ciais de registros p6blicos. Tais servidorcs eram classificados em tr6s
categorias: a especial, a dos servidores judiciais e a dos servidores
extrajudiciais, dentre os quaid se incluia o not£rio, e podiam ser sub-
divididos em tr6s grupos, quais sejam os remunerados com vencimen-
tos e custas, os remunerados somente por custas, e os de navel 6nico.

V6-se assim, que os notfrios, bem como os registradores, faziam
parte dos quadros de scrvidores da Justiga, pertencendo ao chamado
toro extrajudicial, para distingui-los dos servidores pertencentes ao
toro judicial, isto 6, aqueles que participam diretamente do processo
judicial.

Havia uma profunda discussio acerca de ser o notirio um fun-
cionirio ptiblico ou um agence delegado, sendo a primeira solugio a
que mais se difundiu, tornando-se esmagadoramente majoritfria, ao
contririo da segunda, que minguou entre alguns juristas. A esse res-
peito, dizia Roberto J. Pugliese: "Para a grande maioria dos doutrina-
dores e int6rpretes, o notirio brasileiro & funcionirio p6blico, esten-
dendo-se a classificagao a todos seus auxiliares. Para outros, em
minoria, eases agentes nio se enquadram como tal, sendo apenas par-
ticulares que por delegagio exercem a fungao que Ihes foi cometida.
A jurisprud6ncia, nos diversos Tribunais brasileiros, hg longs data
reconhece a qualidade funcional dos notirios e seus auxiliares. Enfim.
o entendimento dos int6rpretes 6 no sentido de considerar os notarios,
tabeliaes, escrivies de notas, bem como os demais serventuirios. ofi-
ciais de registros piiblicos e auxiliares da csp6cie, integrantes ou nio
do toro judicial, como funcionfrios pablicos, com o embargo vee-
mente da pequena parcela que interprets diferentemente"''o. Maid
adiante mostra-se o citado notarialista pftrio simpftico a minoria que
entendia o notfrio como agente delegado.

O administrativista Holy Lopes Meirelles, acerca do assunto,
coaduna-se com a minoria. Ao tratar dos agentes ptiblicos, disse se-
rem "todas as pessoas fisicas incumbidas, definitivamente ou transito-
riamente, do exercicio de alguma fungao estatal", e, maid adiante.
afirmou repartirem-se em quatro esp6cies, a saber: agentes politicos,
agentes administrativos, agentes honorfficos e agentes delegados.

2.2.2. Os notfrios na organizagao judicifria
No Brasil, por triste tradigao hist6rica, os notfrios t&m sido con-

fundidos injustificadamente com os funcionirios da Justiga, sends em
tais quadrosincluidos.

As nossas priscas leis de organizagao judicifria, mfxime as que
o Congresso Nacional elaborava para o Distrito Federal (...) costuma-
vam englobar num Qnico diploma de normas a todos quantos, pr6xima
ou remotamente, tinham inger6ncia nos servigos da Justiga. Assim 6 que
nelas figuravam os serventufrios da Justiga, sfrfcfo sense, into 6, aqueles
6rgaos e pessoas que participam do processo judicifrio (...), ademais
dos distribuidores, partidores, contadores, depositfrios p6blicos, por-
teiros de audit6rios, e todo o enorme elenco dos que com propriedadc
sio chamados is vezes tamb6m serf,enr drfos ou lu/zcionirios da /wsfi-

fa; figuravam, ainda, nas leis de organizaglio judicifria aqueles a quem
Moacyr Amaral Santos classificou como 6rg8os do toro extra/ dfcfcz/,
isto 6, os tabeliies e os oficiais de registros p6blicos.":os

Nesses antigos diplomas de organizagao judicifria figuravam
ainda os integrantes do Minist6rio Pdblico e da advocacia, que, a par-
tir de 1930, passaram a ser tratados autonomamente, em suas organi-
zag6es corporativas.

Nessa mesma linha de confusao, a Emenda Constitucional n. I,
de 17 de outubro de 1969, que alterou a Carta Magna de 1967, esta-
beleceu em seu art. 144, S 5a, que cabs "ao Tribunal de Justiga dispor
em resolugao, pda maioria absoluta de deus membros, sobre a divisio
e a organizagio judicifrias, cuba alteragao somente poderf ser leica de
cinco em cinco anon"; e a Lei Complementar n. 5.621, de 4 de novem-
bro de 1970, ao clarear o conceito de organizczfao jiudfcfdria, incluiu
na compet6ncia das resolug6es dos Tribunais de Justiga a "organiza-
gao, classificagao, disciplina e atribuig6es dos servigos auxiliares da
Justiga, inclusive tabelionatos e oficios de registros p6blicos"'oP.

Ancorado em tal dispositivo constitutional, o Tribunal de Justi-
ga do Estado do Rio Grande do Sul, exemplificativamente, em sessio

l08 Alberto Bittencourt Cotrim Nets, Perspecfiz/as, cit., p. 15
l09 Alberto Bittencourt Cotrim Nets, Perspecffz/as, cit., p. 19. iio Dfreffo nofarfa/, cit., p. 37
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Analisando estes 61timos, conceituou-os coma sendo "particulares
que recebem a incumb6ncia da execugio de determinada atividade,
obra ou servigo ptiblico e o realizam em nome pr6prio, por sua conta
e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscali
zagao do delegante", e disse encontrarem-se nessa categoria os ser-
ventuirios de oficios ou cart6rios nio estatizados' ' :. Essa sua posig5o,
alias, l£ 6 de longa data, como demonstra Roberto J. Pugliese ' ':.

Tamb6m Celso Antonio Bandeira de Mello, citado por Roberto
J. Pugliese, acompanhava a dissid6ncia, assim entendendo: "Os ser-
ventufrios p6blicos, into 6, titulares de escrivanias de justiga oficiali-
zadas e escreventes, sio funcionirios quando pagos total ou parcial-
mente polos cofres p6blicos, ou apenas assimilados aos funcionfrios
quando recebem tio s6 custas e emolumentos diretamente dos usui-
rios dos servigos. Quando a escrivania de justiga Hilo 6 oficializada,
sous titulares e empregados nio sio funcionfrios ptiblicos nem se de
vem considerar a des assimilados. Os titulares de tats oficios sio par-
ticulares em colaboragao com a administragao, na condigao de dele-
gados de oficio p6blico. Os empregados de tail agentes ptiblicos, salvo
se ocupantes de cargos criados por lei, retribuidos diretamente pelos
cofres p6blicos e nomeados por autoridade integrada nos quadros
estaduais, tamb6m nio sio funcionfrios mas, apenas, empregados.

Tudo o que foi dito das escrivanias de justiga, seus titulares e
auxiliares, mafczl/s m ra?zdls, sc aplica aos titulares de outras serven-
tias p6blicas e respectivos dependentes administrativos, como 6 o caso
de tabelionatos e cart6rios de registro, por exemplo"::'.

A legislagao, fonte formal primeira do ordenamento juridico p3-
trio, tem comumente inclufdo o notfrio na categoria dos serventuf-
rios da Justiga, considerando-o, pois, funcionfrio p6blico, o que de
forma inquestionavel foi bator decisivo a firmar a jurisprud6ncia do-
minante, a qual seguia os preceitos legais. Assim, o C6digo de Orga-
nizagao Judicifria do Estado do Rio Grande do Sul, institufdo pda
Lei n. 7.356, de lg de fevereiro de 1980, em seu art. 90, reza: "Os
servigos auxiliares da justiga sio constituidos pelos oficios que inte-
gram o Foro judicial e o extrajudicial e, bem assim, os das Secretarias
dos Tribunais de Justiga". No art. 103 do mesmo diploma legislativo

l
tem-se o que scgue: "S5o servidores do Foro Extrajudicial: ... ll sob
regime privatizado de custas: I -- Tabeliies"

Os notfrios, portanto, estavam colocados na 6rbita do Poder Ju-
diciirio, e nio na do Poder Executivo, como seria o correto na asserti-
va de A. B. Cotrim Nero::'. Todavia, nio parece esta acertada, por-
quanto a 6rbita adequada ao bom notariado nio 6 realmente a do
Judicifrio, tampouco a do Executive; a 6rbita adequada 6 a da inde-
pend6ncia funcional, a de um profissional nio funcionfrio p6blico,
deja de que Poder for devendo haver somente uma fiscalizagao do Es-
tado sobre o exercicio da atividade delegada. E essa fiscalizagao, certa-
mente que ao Poder Judicifrio deve estar cometida, por ser questao
t6cnico-juridica cujo instrumental de manuseio pertence ao Judiciirio.

O provimento dos cargos de notfrio li de longa data havia
sido abandonado o canter venal de tats cargos --, ocorria por meir
de crit6rios disformes, muitas vezes obscuros, e sujeitos is imperfei-
g6es humanas dos detentores de posig6es politicas. Em alguns Esta-
dos havia hf algum tempo o provimento por concurso p6blico, em
hora, de regra, nio fosse exigido o titulo de bacharel em direito,
consoante decorre da anflise da legislagao judiciaria desses Estados
da Federag5o. Nesse sentido, o C6digo dc Organizagao Judicifria do
Estado do Rio Grande do Sul (Lei n. 7.356/80), em seu art. 125, ca
pzzf, preceituava: "As serventias do Foro Extrajudicial sho oficializa
das. excetuados os Tabelionatos e os Oficios Distritais e de Sede Mu-

nicipal, e os respectivos cargos isolados, de provimento efetivo, servo
providos mediante concurso p6blico, obedecidos os crit6rios e exig6n-
cias da lei"iis

Entretanto, mesmo essa regra do provimento dos cargos de no-
tfrio mediante concurso p6blico sofreu uma excegio, por forma de
dispositive constitucional, consistente em um privi16gio aqueles que
se enquadrassem na situagao prevista em tal dispositivo.

A Constituigao Federal de 1967, alterada pda Emenda Consti-
tucional n. 22/82, passou a ter em seu art. 208 a seguinte redagao, que
amparava ta] privi]6gio aos que nele se enquadrassem e que constituia
uma excegao ao concurso p6blico: "Fifa assegurada aos substitutos
das serventias extrajudiciais e do toro judicial, na vacancia, a efetiva

n Direito administratiuo brasileiro, p. 71- 76.
Dfreifo nolczria/, cit., p. 3 8.

ii3 Dlreifo nota7'faJ, cit.

n' Perspecfiz,czs, cit., p. 19

ns O anterior C6digo de Organizagao Judicifria do Estado do Rio Grande do Sul tam-
b&m if continua disposigao similar em seu art. 195, que continha o seguinte teor: "0
ingresso nas classes de servidores da Justiga lar-se-i mediante concurso pablico
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gao, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem
ou venham a contar cinco anon de exercicio, nessa condigao e na mes-
ma serventia, at6 31 de dezembro de 1983".

E assim, a luz desse preceito, passaram os Tribunais a orientar as
suas decis6es, aplicando o dispositivo constitucional.

E o que se denota, exemplificativamente, das ementas a seguir
transcritas, oriundas do Tribunal ga6cho: "Direito administrativo.
Estatuto do servidor da justiga. Emenda Constitucional n. 22. Efetiva-
gao do substituto no cargo do titular. Condig6es e requisitos. Para
efetivagao do substituto das serventias da justiga, segundo o art. 208,
com a redag5o que a Emenda Constitucional n. 22 Ihe emprestou,
imp6e-se o preenchimento das condig6es da hip6tese normativa e
consistentes em investidura legal do substituto, vacfncia do cargo de
titular e exercicio homo titular na mesma serventia e polo puzo de
cinco amos. Norma privilegiadora. Tratamento de regra excepcional.
Aplicag5o nio ampliativa. Sendo norma privilegiadora de efetivagao
em regra excepcional a forma de ingresso na fungao por concurso
pablico, nio pode ser aplicada a16m de seus termos de abrang6ncia,
impondo-se mantida a sua significagio pr6pria"::'; "Servidor da jus-
tiga. Emenda Constitucional n. 22. Efetivagao do substituto. Condi-
g6es da norma. Para efetivagao do substituto das serventias da justiga,
segundo o art. 208 da redagao da Emenda Constitucional n. 22, h3 de
haver enchimento das condig6es da hip6tese normativa e consistentes
em investidura legal do substituto, vacfncia do cargo de titular exer-
cicio come titular na mesma serventia e pele puzo de cinco anos.
Norma privilegiadora. Tratamento de regra excepcional. Aplicagao
nio ampliativa. Sendo a norma privilegiadora de efetivagao uma re-
gra excepcional, a forma de ingresso na fungao por concurso p6blico
nio pode ser aplicada a16m de seus termos de abrang6ncia, impondo
se mantida a sua significagao pr6pria"::'.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal: "SERVENTuA-
RIO DA JUSTIQA. EFETIVAQAO DE SUBSTITUTO NO CARGO
VAGO DE TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL, NOS
TERMOS DO ARTIG0 208 DA CONSTITUIQAO FEDERAL. RE-
QUISITOS. CONTAGEM DO TEMPO DE SUBSTI'IUIQAO. RE-

CURSO EXTRAORDINARIO CONHECIDO E PROVIDO POR
MAIORIA DE VOTOS, PARA O ACOLHIMENTO DA PRETEN-
SXO (A EFETiVXQAO). PARA OS EFE]TOS DO ARTIG0 208 DA
CONSTITUIQAO FEDERAL, DEVE SER CONSIDERADO TODO
O TEMPO DE EXERCiC10 DA FUNQAO DE SUBSTITUTO PER-
MANENTE, NA MESMA SERVENTIA, INCLUSIVE AQUELE DU-
RANTE O QUAL O TI'IULAR NAO ESTEVE AFASTADO DO
EXERCiCIODESEU CARGO"118

Tal situagao perdurou at6 o advento da Constituigao Federal dc

Uma vez tendo a Constituiglio Federal de 1988 determinado a
obrigatoriedade de concurso p6blico para o ingresso na atividade no
tarial e de registro, as serventias que vagassem a partir da Carta Mag-
na nlio mais incidiriam no privi16gio previsto no art. 208 da Consti-
tuigao de 1969, jf que institufda uma nova forma de provimento pda
ordem constitucional.

E assim passou a decidir o Tribunal de Justiga do Estado do Rio
Grande do Sul, como, ad exemp/wm, no julgamento do Mandado de
Seguranga n. 590086054, julgado pelo Tribunal Pleno em 8 de junho
de 1992, tendo por relator o Des. Gervasio Barcellos, cuba ementa
assim ficou: "Mandado de seguranga. Pretensio a efetivaglio no cargo
de Tabeliio por Ajudante, mas com vacincia desse mesmo cargo so-
mente depois da promulgagao da Constituigao de 1988. Tendo o Aju-
dante Substituto, que preencha requisitos para a efetivagao, segundo
o art. 208 da Constituigao de 1967/69, mas cuba vacfncia do cargo
verificou-se sob o imp6rio da Constituigao de 1988, implementado
uma das condig6es quando nio mais vigia a norma privilegiadora,
descabe-the o direito a efetivagao. Reconhecido, contudo, o direito do
Ajudante Substituto de pleitear a realizagao de concurso p6blico para
o preenchimento do cargo, por isso que a Constituigao Federal de
1988 em seu art. 236, par. 3e assim o possibilita. Seguranga concedida
por maioria, com soma de votos em parte divergentes para a compo-
sigao do voto majoritfrio

Da mesma forma o Tribunal de Justiga de Sio Paulo: "MANDA
DO DE SEGUli.AN(IA -- Serventuirio da Justiga -- Oficial Maior

1988

ii6 3: Cfm. Civ., Ap. 585.026.891, Rel. Des. Luiz Melibio Uiragaba Machado, 1. 26-3-

':' TP, MS 500.41 8.884, Rel. Des. Milton dos Santos Martins, 1. em 3-10-1983.

1986
-:8 RE 109037 / RS R10 GRANDE 00 SUI.. RECURSO EXTRAORDINARIO

Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Julgamento: 1 9/08/1986, 6rgao Julgador
Primeira Turma.
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Interposigao com vistas na nomeagao do impetrante como titular
do cargo -- Inadmissibilidade Vacfncia da Serventia ocorrida so-
mente ap6s o advento da atual Constituigio -- Incid6ncia, na csp6cie,
de seu artigo 208, que passou a exigir a realizagao de concurso pabli
co para ocupaglio do cargo -- Ocorr6ncia de mera expectativa de di-
rcito e nio de direito adquirido -- Impetrag5o, ademais, que restrin
giu o pedido a nomeagao, deixando de pleitear a destituigao do atual
ocupante -- Recurso desprovido. O ingresso na atividade malarial e de
registro depende de concurso p6blico de provas e titulos, nio se permi-
tindo que qualquer serventia pique vaga, sem abertura de concurso de
provimento ou de remogio, por mais de leis meses" IAC 193.754-1-
SP, 1: Cfm. Civ., Rel. Guimaries e Souza, 8-8-1995, v.u.).

Tamb&m o Superior Tribunal de Justiga: "Serventia. Titularida-
de. Efetivagio. Vacfncia depois da CF/88. 1. Cuida-sc de recurso ex
traordinario, fundamentado na alinea 'a ' do permissivo constitutio-
nal, manifestado contra ac6rdio assim ementado: 'Constitucional e
administrativo. Serventufrio de cart6rio. Titularidade. Efetivag5o no
cargo. Vacfncia ocorrida ap6s a vig6ncia da CF/88. Impossibilidade.
Intelig6ncia da atual Carta Magna (art. 236, S 391. Necessidade de
submissio ao certame pablico. Agravo desprovido. I -- 0 Superior
Tribunal de Justiga possuijurisprud6ncia uniforme, no sentido de que
o substituto de serventia nio tem direito adquirido a ser investido na
titularidade, com fulcro no artigo 208 da CF/67, se a vacfncia do
cargo ocorreu ap6s o advento da Constituigao Federal de 1988. 11
Segundo estatuio artigo 236, S 3g, da Constituig5o Federal de 1988 'o
ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso p6-
blico de provas e tftulos'. 111 -- Agravo interno desprovido '. Aponta,
o recorrente, violagao do artigo 5a, XXXy. LIV e LV. da Constituigao
Federal. 2. A materia constitucional apontada nlio foi objeto de deba-
te por parte do aresto impugnado, nem foram apresentadosembargos
de declaragao no intuito de prequestionamento. Caso, portanto, de
incid6ncia dos sumulares 282 e 356/STF. Ademais, a conclusio adota-
da peta decisio desta Corte se encontra em harmonia com a jurispru
d&ncia do Suprcmo Tribunal Federal, 'de que nio hi direito adquirido
do substituto, que preenchera os requisitos do artigo 208 da Carta
Pret6rita, a investidura na titularidade de Cart6rio, quando a vaga
tenha surgido ap6s a promulgagao da Constituigao de 1988, pris
asta, no seu artigo 236, S 3e, exige concurso piiblico de provas e titu-
los para o ingresso na atividade notarial e de registro ' (cf. RE 383.408
MG, relatora a ministra Ellen Gracie, DJ 1 8-9-20031. Confira-se, ain

da, o RE 244.574-RS, relatado pelo ministro Carlos Velloso, DJ
2-8-2002. 3. Ante o exposto, nio admito o recurso. Brasilia, 6-10
2004. Ministro Silvio de Figueiredo Teixeira, relator IRE no Recurso
Ordinirio em MS 17.423/MG, DJU 14-10-2004, p. 2261 (disponivel
em: <http://www.irib.org.for/stl/boletimel1624c.asp.> Acesso em 26
jan. 2006).

"Titularidade. Serventia vaga ap6s CF/88. Substituto. Efetiva-
gao. Decisio. Buscando garantir suposto direito liquido e cerro a ex-
clusio de cart6rio da relagao das serventias vagas a serum providas
em procedimento seletivo, D.B.V. recorreu ao STJ, alegando preen-
cher todos os requisitos legais necessfrios a sua efetivagao na titulari-
dade do Cart6rio de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito
de Boa Uni5o de Itabirinha, na Comarca de Mantena-MG, nos ter-
mos do ADCT, artigo 19, e do ADCT/CE, artigo 66, S 2g. Apreciando
a controv6rsia. decidiu a Sexta Turma: 'Recurso ordinirio em manda-

do de seguranga. Constitucional. Administrativo. Concurso ptiblico.
Servigos notariais e de registro p6blico. Nulidades. Inocorr6ncia. Efe-
tivagio do substituto. Inexist6ncia de direito. 1. Dispensfvel a citagao
de concursandos coma litisconsortes necessirios, eis que os candida-
tos, mesmo aprovados, nio titularizam direito lrquido e cerro a nome
agro. 2. A participaglio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Mi-
nist6rio P6blico, de notfrio e registrador indicado pda ANOREG nlio
incluia base de elaboragio do edital do concurso para ingresso na
atividade notarial e de registro, porque constitui ato preparat6rio jar-
tigo 15 da Lei8.935/94). 3. Cobranga de taxa de inscrigao nio carac-
teriza exagao ilegal uma vez que os concursandos nio sio contribuin
tes nem a taxa de inscrig5o confunde-se Com tributo, destinando-se
asta apenas a custear os disp6ndios da entidade responsfvel pda orga-
nizag5o do concurso. 4. Nio viola a proibigao de delegagao para ela
borag5o e correg5o de provas do concurso (artigo 29 da Lei estadual
13.167/99) a contratagao da FUMARC para a organizag5o do con-
curso e a aplicagao das provas. 5. A anflise da conduta pessoal e so-
cial do concursando este prevista no artigo 14 da Lei 8.935/94. O
canter sigiloso da investigag5o visa proteger a privacidade do pr6prio
candidato, que possuio direito de acesso is informag6es e de recorrer
ao Conselho da Magistratura. 6. A desidia do Poder Ptiblico em rea
lizar concurso no puzo determinado pelo artigo 236, parigrafo 3a,
da Constituigao da Reptiblica, nio tem o condio de consolidar situa-
gao juridica constituida de forma precfria, sem a observfncia dos re-
quisitos pr6prios. 7. Nio possui direito a excluir do Concurso PQblico
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de Provimento de vagas nos Servigos Notariais e de Registros P6bli-
cos, Tabeliio para cuba serventia do toro extrajudicial fora designado
em carftcr precfrio, porque nio aprovado cm concurso p6blico, nem
preenche os requisitos do artigo 208 da Constituigio da Rep6blica de
1967, com a redagao dada pda Emenda Constitucional n. 22, de 29
de junho de 1982, para se ver extraordinariamente efetivado na fun-
gao. 8. Precedentes. 9. Recurso improvido '. Opostos e rejeitados Em-
bargos Declarat6rios, o impetrante-recorrente apresenta Recurso Ex
traordinirio, reclamando ofendida a CF/88, artigo 5g, XXXVI, e o
ADCT, artigo 19. Sustenta, para tanto, que 'o cato da 'vacfncia ' do
cargo dar-se apenas ap6s a promulgaglio do novo texto constitucio-
nal, nio afasta a pretensao dos serventufrios substitutos de assumi-
rem a titularidade, se, a 6poca, Jf possuram os demais requisitos legal-
mente exigidos, em razio da caracterizagao do direito adquirido '.
Contrarraz6es is fls. 251/260. O Recurso n5o merece prosseguir. O
entendimento adotado pelo Ac6rdio recorrido guarda estreita sinto-
nia com a jurisprud6ncia do Supreme Tribunal, pacificada no sentido
de 'inexistir direito adquirido do substituto de serventia de ser inves-
tido na titularidade, com base no artigo 208 da Carta anterior, se a
vacincia do cargo ocorrera ap6s o advento da atual, que editou, no
artigo 236, S 3g, regra de aplicagao imediata, exigindo o concurso
pablico de provas e de registry ' IRE 197248, relator ministro lamar
Galvao, DJ em 16-5-1997). No mesmo sentido: 'Constitucional e ad-
ministrativo. Serventia extrajudicial. Vacfncia na vig6ncia da Consti-
tuigao de 1988. Efetivagao do substituto. Inexist6ncia de direito ad
quirido ao favorecimento do artigo 208 da CF/88 (redagao da EC
22/82). Precedentes do STF. Regimental nio provido ' (RE 302739
AgR/RS, relator ministro Nelson Jobim, Segunda Turma/STF, DJ 26-
4-2002). 'Cart6rio de notas. Depende da realizagao de concurso p6
blico de provas e titulos a investidura na titularidade de Serventia cuba
vaga tenha ocorrido ap6s a promulgagao da Constituigao de 1988
jan. 236, S 3f) nio se configurando direito adquirido ao provimento,
por parte de quem haha preenchido, como substituto, o tempo de ser-
vigo contemplado no artigo 248, acrescentado, a Carta de 1967, pda
Emenda n. 22, de 1982' (RE 182641/SP, relator ministro Otfvio
Gallotti, Primeira Turma/STF, DJ 15-3-1996). Assim, tendo em vista
que, consoante adverte o STF, 'apresenta-se sem utilidade pritica o
processamento do recurso extraordinfrio quando o ac6rdio recorri-
do encontra-se em sintonia com a jurisprud6ncia do STF acerca do
tem3' (AgRg 239792-7, relator ministro llmar Galvao), nio admito o

Recurso. Brasilia, lg-12-2003. Ministro Edson Vidigal, relator IRE no
Recurso Ordinirio em MS 14.600/MG, DJU 12-2-2004, p. 474) Idis-
ponrvel em: <http://www.irib.org.for/stl/boletimel1065j.asp>. Acesso
em 26 jan. 2006).

A situagao de estftica -- e em alguns momentos de verdadeiro
retrocesso notarial instaurada em relagao aos notariados evoluidos
de outros parses fez sentir nos mais renomados juristas, at6 mesmo os
pertencentes a classe notarial, o clamor por uma legislagao organica
que elevasse o notariado brasileiro a seu paper de relevo na sociedade,
desvinculando-o do quadro de servidores da Justiga e exigindo-the a
preparagao juridica adequada ao exercicio da fungao notaria].

Nesse diapasao, manifestava-se A. B. Cotrim Nero: "Na realida-
de, o que urgentemente carecemos 6 de uma legislagao que importe na
exig6ncia de formagao profissional adequada, em relagao a todos
quangos aspiram a um cargo notarial. Assim, o Notariado, homo 6r-
gao juridico do Estado, ao lado da Judicatura e do Minist6rio Piblico,
poderi eficientemente cumprir sua finalidade social e, ainda, contri-
buir para aliviar os cncargos da Justiga, atrav6s de melhor formulagio
de suas atribuig6es e boa utilizagao dos poderes de jurisdigao volun-
tfria". E continuava seu reclame: "E realmente lastimfvel que o Brasil
deja, em verdade, o Qnico pals do mundo que tenha descurado de exi-
gir formagao especializada dos candidatos a Notfrio. Como dissemos
1...), nesta materia n6s vivemos com o regime de D. Denis(s6culo XIV);
das olde/zaf(ies de monarcas abso]utos dos s6cu]os XV] e XVll: esta-
mos como sistema de uma 6poca em que o analfabetismo era o slczlws
cultural mais generalizado, e que para ser escrfba -- ao contrfrio do
que la se cuidara no velho Egito -- bastava ser amigo do rei":'P

2.3. A ConstituiQao de 1988, a Lei n. 8.935/94 e o notariado
brasiteiro

A Constituigao Federal de 1988 trouxe profundas e essenciais
mudangas para o notariado pftrio, fixando-the as diretrizes bisicas,
bem como os principios fundamentais de hi muito reclamados, abrin-
do a real possibilidade para que brotasse finalmente a tio almejada lei
organica do notariado.

u9 PersPecfiz/as, cit., p. 27-28
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E Hesse novo contexto, em 18 de novembro de 1994, erigiu do
Poder Legislativo federal a Lei n. 8.935, a Lei Organcia dos Notfrios
e Registradores, que, com os defeitos quc possa ter com a amplitude
que talvez Ihe tenha faltado, inaugura sem d6vida uma nova base para
o notariado brasileiro, que paulatinamente tomarf o lugar de relevo
que Ihe 6 devido no meio juridico.

O tio s6 cato de ter havido o art. 236 da Constituigao Federal e
a Lei n. 8.935/94, jitem o efeito arrebatador de principiar por tirar a
fnstit ffao nozarfcz/ do obscurantismo que a envolvia, tornando-a
dais conhecida, inclusive pelos juristas, e dando noticia do seu relevo
socialejuridico.

A citada lei organica e o art. 236 da Constituigao trouxeram
profundas e importantissimas inovag6es.

A primeira delas, embora pouco significativa do ponto de vista
material, parece ser de grande importancia para uma fung5o calejada
pelo desconhecimento a respeito de sua estrutura. Trata-se da correta
designaglio t6cnica do titular da fungao notarial, definida pda Lei n.
8.935/94:tabeliio ou notfrio.

Para que um profissional possa ser valorizado e valorizar-se 6
preciso, antes de mais nada, que tenha uma designagao. E fato pito-
resco, mas at6 hole muitas pessoas nio sabem quem 6 o titular da
fungao notarial: chegam ao tabelionato reclamando pelo escrivao,
polo oficial, polo oficial maior, pelo dono, mas raramente pelo tabe-
liio ou pelo notirio. O que era grave, por6m, 6 que no mundo juridi-
co havia desconhecimento acerca do titular da fungao notarial, exis-
tindo normas que a ele se referiam homo escrivio ou oficial, e, nests
ponto, a nova lei deu o norte correto: o profissional delegado da fun
gio notarial 6 o notfrio ou tabelilio.

Do ponto de vista material, principiou por extinguir a discusslio
at6 ent5o existence acerca de ser o notfrio ou nio funcionfrio ptibli-
co. Em seu art. 3g, asseverou ser o notfrio, bem como o registrador,
agents delegado do Poder Ptiblico, assertiva que if vinha prevista na
Carta Magna, no carat do art. 236.

Not£rios e registradores nio pertencem, portanto, aos quadros
dos servidores p6blicos; nio sio funcionfrios p6blicos. S5o agentes
pablicos, porquanto encarregados de exercer uma fungio publica -- a
fungio notarial e registral -- por6m, embora pertencentes ao g6nero
agentes ptiblicos, nio pertencem a esp6cie agentes administrativos,
que sio aqueles que se vinculam ao Estado ou is suas entidades autir-

3

quicas e fundacionais, por relag6es profissionais, estando sujeitos a
hierarquia funcional e ao regime juridico 6nico da entidade estatal a
que servem, sendo portanto servidorcs p6blicos, mas pertencentes sim

a esp6cie agentes delegados, na condig5o de particulares que execu-
tam servigo p6blico em nome pr6prio, por sua conta e risco ':'.

Conforms leciona Luis Paulo Aliende Ribeiro, "os notfrios e
registradores, embora exercentes de fung5o publica, nio sio funcio
nirios p6blicos, nem ocupam cargos p6blicos efetivos, tampouco se
confundem com os servidores e funcionirios p6blicos integrantes da
estrutura administrativa estatal. Por desempenharem fungao que so-
mente se justifica a partir da presenga do Estado -- o que afasta a
ideia de atividade exciusivamente privada --, inserem-se na ampla
categoria de agenfes Pz a/leos, nos termos acolhidos de forma pacifica
pda doutrina brasileira de direito administrativo::

Nio obstante isso, a jurisprud6ncia continuava a inclinar-se pda
solugio do enquadramento do notariado na classe dos servidores p6-
blicos /afo se/zsu, mormente na questlio reference a aposentadoria
compuls6ria, come fica, por exemplo, claro na decisio exarada polo
Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sul, por seu Tribunal
Pleno, ao vulgar o Mandado de Seguranga n. 595.114.711, em 19 de
agosto de 1996, tends como relator o Desembargador Eliseu Gomes
Torres, cuja ementa 6 a seguinte: "Notirios e registradores. Lei
8935/94. Aposentadoria compuls6ria. Mandado de seguranga. Dene
gagao. Unfnime. Notirios e registradores conflnz/fzm sendo seri/ido
res pdb//cos (itilico nossol /ato sense. Nenhum servidor ptiblico esb
imune a restriglio do art. 40, ll da Carta Magna. Legalidade do ato
que determina a aposentadoria compuls6ria do tabeliio que completa
setenta anos. Denegam a ordem, sem votagao dissonante"

No mesmo sentido as decis6es do Tribunal de Justiga de Sio
Paulo: "NOTARIO -- Serventia Extrajudicial -- Aposentadoria com-
puls6ria -- Servigo de natureza publica apesar da delegagao prevista
na Lei n. 8.935/94 -- Aplicabilidade do inciso ll do artigo 40 da
Constituigao da Rep6blica, independentemente da regulamentagao
do artigo 236 do mesmo diploma legal -- Recurso nio provido" (AC
n. 18.623-5-SP, li! Cfmara de Direito Pablico, Rel. Dem6stenes Bra-

l:' Hely Lopes Meirelles, Direifo, cit., p. 71-76.
':: Regalagao da fKngao publica notariale de registry, p. S4-S5
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ga, 12-5-1998, v.u.); "SERVENTUARIO DA JUSTIQA -- Escrivlio
-- Aposentadoria compuls6ria -- Sujeigao -- Qualidade de servidor
p6blico do serventu£rio -- Recurso provido. A nomeagio do notario,
a criagao de seu cargo, a subordinagio hierfrquica e a determinagao
dos rendimentos sio efetuados pelo Poder P6blico, sendo sua fungao
publica, inobstante o servigo realizado tenha carfter privado" IAC
013.660-5-SP, 8; Cfmara de "Janeiro/97" de Direito Pablico, Rel.
Celso Bonilha, 11-2-1998, v.u.); "SERVENTUARIO DA JUSTI(;A

Notfrio -- Aposentadoria compuls6ria -- Ato anterior a Lei Fede-
ral n. 8.935, de 1994, que regulamentou o artigo 236 da Constituigao
da Repablica -- Irretroatividade Qualidade de servidor pablico em
sentido ample, ademais, nlio afastada pdas referidas normas -- Sujei-
gao ao comando imperativo do inciso ll do artigo 40 da referida Car-
ta Seguranga dcnegada" Ury, v. 209, P. 156).

lgualmente o Superior Tribunal de Justiga: "SERVENTIA EX-
TRAJUDiCIAL -- Notirio -- Aposentadoria compuls6ria -- Sub-
missio ao limite constitucional de setenta anos -- Admissibilidade"

ISTJ, RT, v. 716, p. 303).
Dczfa maxim z ue/zla, li discordfvamos diametralmente dessa

orientaglio jurisprudencial, porquanto entendiamos que, em sendo o
notfrio um agente delegado, nio havia como inclui-lo no rol dos ser-
vidores ptiblicos, nem se podia confundi-los. Ambos .sao do g6nero
agence pablico, como li vimos, todavia, pertencentes a esp6cies dife-
rentes, como leciona o mestre do direito administrativo Hely Lopes
Meirellesizz.

Pode-se dizer que sio os not£rios serventuirios, todavia nio se
confundem com servidores. Serventufrio 6 agents pablico titular de
cargo auxiliar do toro judicial ou em serventia notarial ou de registro,
remunerado diretamente pdas panes por meio de custas ou emolu-
mentos, portanto agente delegado, ao passo que servidor 6 funcioni-
rio p6blico, agence administrative, com today as suas implicag6es,
inclusive com vencimentos pagos diretamente peso Estado::'.

O notirio 6 um agents pablico delegado que desempenha uma
fungal publica em carfter privado, nio havendo subordinagao nem
hierarquia em relagao ao Estado.

Hi sim uma fiscalizagao por parte do Estado-delegante. Se a
fungao 6 publica, e se o Estado por raz6es de efici6ncia a delega a um
particular, certamente que deverf esse mesmo Estado fiscalizar a boa
prestagao da fungao delegada. Ademais, hf ainda uma fungao regula-
mentar da atividade para o Estado.

Entretanto, os notfrios t&m independ6ncia funcional, nio estan-
do subordinados a um 6rgao estatal no desempenho de sua atividade.

Embora li houvesse fundamentagao e razoabilidade juridica
para afastar a aposentadoria compuls6ria dos notfrios e registrado-
res, como vimos, somente ap6s o advento da Emenda Constitucional
n. 20/98 & que comegou a mudar a forte da questio, quando cntio o
Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento, passando a deci-
dir pda nio aplicabilidade da aposentadoria compuls6ria a tabeliies
e oficiais de registro.

Nesse sentido, com o julgamento da Aglio Direta de Inconstitu-
cionalidade n. 2.602, o Supremo Tribunal Federal comegou a mudar
a forte da questao, conforme se depreende da noticia abaixo:

"Notirios e registradores nio estio sujeitos a aposentadoria
compuls6ria. O Plenfrio do Supremo Tribunal Federal declarou a in-
constitucionalidade de norma editada pelo Poder Judicifrio de Minas
Gerais IProvimento n. 55/01) que determinava a aposentadoria com-
puls6ria de notfrios e registradores das serventias extrajudiciais. Por
maioria, os ministros julgaram procedente a Agro Direta de Inconsti-
tucionalidade DADI) 2602 proposta pda Associagao dos Notfrios e
Registradores do Brasil (Anoreg), vencido o relator ministro Joaquim
Barbosa. Para o relator que reafirmou o voto proferido na sessio
plenaria de 1 1 de novembro de 2004, a vitaliciedade da fungao exer-
cida pecos oficiais de registro e tabeliies nio se presume, pois deveria
ser estabelecida pda Constituigao. 'Nenhuma fungao pode ser exerci-
da eternamente ', ressaltou o ministro, que defende a submissio desses
servidores a aposentadoria compuls6ria. A diverg6ncia foi iniciada
com o veto do ministro Eros Grau ainda em novembro de 2004, que
julgou procedente a agro. Na ocasiao, o julgamento foi suspense em
razio do pedido de vista do ministro Carlos Ayres Britto. Ao ler seu
votovista, hoje, Ayres Britto decidiu acompanhar a diverg&ncia. Ele
argumentou que a formagao de qualquer juizo sobre a materia pasha
pda anilise da natureza juridica da atividade exercida pelos notfrios
e registradores. Nesse sentido, Britto afirmou que a Constituigao Fe-
deral (artigo 236) deixa claro que os servigos sio exercidos em carfter
privado por delegagao do poder pablico. 'Os servigos notariais e de

i2z Dlreifo, cit., p. 71-76.
iz3 Roberto J. Pugliese, Direifo zzolaria/, cit., p. 46.
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registro sio tfpicas atividades estatais mas nio p6blicas propriamen-
te', reforgou Ayres Britto. O ministro concluiu que se as atividades
n5o se caracterizam coma servigo p6blico e n5o se traduzem em cargo
p6blico, porque os not£rios exercem apenas funglio publica, des n5o
estariam sujeitos a aposentadoria aos 70 antes. Ja a ministra Ellen
Gracie tamb6m sustentou, a favor da diverg6ncia, que a Emenda
Constitucional n. 20/98 ao alterar o artigo 40 da Constituigao Federal
limitou a aposentadoria compuls6ria aos servidores titulares de car-
gos efetivos. Tamb6m votaram pda proced6ncia da agro os ministros
Cezar Peluso, Ellen Gracie, Marco Aur61io, Carlos Velloso e o presi-
dente, Nelson Jobim. (Notfcias do STF, 24/11/2005 -- 16:28. Nofd-
rios e registTadores nio se sujeitam a aposentadovia c07npuls6ria, diz
Supremo) " ' :'.

Eis a ementa da aludida Agro Direta de Inconstitucionalidade:
"EMENTA: A(;AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-

DE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE
JUSTIQA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTARIOS E REGIS-
TRADORES. REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES PUBLICOS.
INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTI'lTCIONAL N. 20/98.
EXERCiCIO DE ATIVIDADE EM CARATER PRIVADO POR DE-
LEGAQAO DO PODER PUBLiCO. INAPLICABILIDADE DA AP0-
SENTXDORIA COUPULS6RiA AOS SETENTA ANOS. iNCONS-
TITUCIONALIDADE. 1. 0 artigo 40, S le, inciso 11, da Constituigao
do Brasil, na redag5o que Ihe foi conferida pda EC 20/98, este restri-
to aos cargos efetivos da Uniao, dos Estados-membros, do Distrito
Federal e dos Municfpios incluidas as autarquias e fundag6es. 2.
Os servigos de registros pablicos, cartorfrios e notariais sio exercidos
em carfter privado por delegagao do Poder P6blico servigo p6blico
nio privativo. 3. Os not£rios e os registradores exercem atividade
estatal, entretanto nio sio titulares de cargo pablico efetivo, tampou-
co ocupam cargo ptiblico. Nio sio servidores p6blicos, nio Ihes al-
cangando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da
CB/88 aposentadoria compuls6ria aos setenta anos de idade. 4.
Agro direta de inconstitucionalidade julgada procedente '

lgualmente a decisio exarada no Recurso Extraordin3rio n.
245.075, publicada em 15 de dezembro de 2005: "contra ac6rdio do

Tribunal de Justiga do Estado de Sio Paulo, assam 'SERVEN'rUARIO
DA JUSTlqiA -- Notirios e Registradores -- Aposentadoria Compul-
s6ria Sujeigao -- Qualidade de servidor p6blico do serventuirio

Recurso provido para denegar a scguranga impetrada '. A/ega o RE
uiolagao dos arts. 40, $ 1a, 11, e 236 da Constituigao Federal. Decido.
No jalgamento definitiuo da Aden 2.602, Eros Gran, em 24.1 .1 .200S,
o Supreme Tribunal Federal confirmou a cautetar anteriormente defe-
rida e declaToa a {nconstitucionalidade do P ot;imento SSJ01 do Tri-
bunal de ]ustiQa do Estado de Minas Gerais que determinaua a aPo-
sentadoTia compuls6ria de notdrios e registradores das seruentias
extrajudiciais. Entendeu o Tribune! que o art. 40, S lg, 11, da Consti-
tuiQao (Ted. da EC 20/98) 1imita a aposentadoria compuls6ria aos
seruidores titlllares de carlos efetiuos da Uniao, dos Estados, do Dis
frito Federal e dos MuniciPios, bip6teses em que n&o se enquadrariam
os notirios e registradores, uma uez que exercem suds atiuidades em
cardter priuado por delegagao do coder Pabtico, nos termos do art.
236 da Constituigfio. No mesmo sentido, ici se decidira a A Din 2.89 1 -
MC/Rj, Pertence, RTj 1 86/1 82. Apesar de a decis&o na AI)in 2.062
ser relatiua ao Estado de Minas Gerais, seas fundamentos emanam
diTetamente da CoTLstituigao da Repabtica e, por ipso, s&o pertinentes
a toads os Estados. No entanto, atguns dos substituidos peta ora re-
corrente imptementaram a idade para a aposentadoria compuls6ria
antes da pubticagao da E,C 20/98 (f. 13/17), o que impede o proui-
mento total do recurse uctraordinario, uma t;ez que, para essen, inside
a jurisprud&ncia do Supreme Tribune! sedimentada na uigancia da
redagao original dos arts. 40, 11, e 236 da Constituigao, u.g., TREE.
199.801, M. Aur61io, Rr7 167/329; 191.030-AgR, 05.12.97, 1: T,
Galiotti; 189.736, 26.03.96, 1: T., Moreira; e 178.236, Gallotti, Rr7
162/772, assim ementado: '77fzz/ar de O/kio de Nofczs dcz Comarca do
Rio de Janeiro. Sends ocuPantes de cargo pablico criado por lei, sub
metido a permaneTtte fiscalizaQao do Estado e diretamente remunera
do a conte de receita pabtica (costas e emotumentos fixados por lei),
bem coho pTouido por concuvso pabtico estdo os seruentu&rios de
notes e de registry sujeitos a aposentadoria por imptemento de idade
jartigos 40, 11, e 236, e sells par6grafos, da Constituigao Federal de
1 988). Recurso de que se conhece peta petra c, mas a que, por maioria
de Datos, mega-se prouimento.' Na linda dos precedentes -- com a
ressalua de meu Toto uencido no RE 1 78.236 --, dou parciat proui-
mento ao recurse extraordin6rio Cart. 557, S lg-A, do C.Pr.Ciui!) para
concealer a arden aos substituidos do recorrente que s6 comptetaram

l:' Disponfvel em: <http://www.iris.org.for/stf7boletime12182c.asp>. Acesso em 26 jan.
2006
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setenta amos de idade adds a pubticagao da EC 20/98. Brasilia, 06 de
dezembro de 2005 " (Min. Sep61veda Pertence, Relatorj::s.

Outro porto nevrilgico atacado pda Lein. 8.935/94, e que con-
sistia em antiga reivindicagao, foia questao da capacitagao juridica
adequada para exercer a fungao de notirio, passando a ser exigido o
bacharelado em direito, a16m do que, por 6bvio, a aprovagao em con-
curso piblico, este 61timo item jf previsto no texto constitucional, no
S 3Q do art. 236.

Com efeito, a Lei n. 8.935/94 assim disp6s no seu art. 14: "A
delegagao para o exercicio da atividade notarial e de registro depends
dos seguintes requisitos: I -- habilitagao em concurso piblico de pro-
vas e titulos; ...V -- diploma de bacharel em direito", a16m do que, no
art. 3g, rezou serem not£rios e registradores profissionais do direito.

O notfrio 6 um profissional do direito, assim coma o juiz, o pro-
motor de justiga, o advogado e o oficial de registro, por cxemplo. De
sempenha um mister juridico, privativo dos que t6m formagao juridica.

Ao receber as panes com seus designios, deve o notfrio qualifi-
car juridicamente sua vontade, erigindo o instrumento jurfdico ade-
quado. Essa qualificagao jurrdica desempenhada pelo notirio 6 fungao
jurfdica t6cnica e complexa, tfpica dos profissionais do direito. E lun-
gao relevance e profunda, que somente pode ser bem desempenhada
por quem domine as ci6ncias juridicas.

Pecou a lei, todavia, nesse sentido, ao prever uma excegao a e-
xig6ncia do diploma de bacharel em direito, no S 2e do art. 15, qual
sega a de ter o candidato, at6 a data da primeira publicagao do edital
do concurso, dez anos de exercicio em serventia notarial ou de regis-
tro. Nio parece acertado esse dispositivo, porquanto se trata os noti-
rios e registradores de profissionais do direito, que devem ter forma-
gao acad6mica.

Autores como Walter Ceneviva e Antonio Albergaria Pereira
veem tal excegao, com certa compreensao, entendendo ser at6 mesmo
questao de justiga tal exceg5o, do que ousamos discordar ':'.

O cato de alguma notaria longinqua nio despertar interesse dos
bachar&is em direito em virtude de nio ter viabilidade econ6mica

devs ser suprido de outras formas que nio a abertura da possibilidade
de acesso a carreira aos nlio bachar6istz7, uma vez que, embora invif-
vel economicamente, os atos la praticados continuario a ser atos juri-
dicos complexos, os quais poderlio sofrer de vicios de inexist6ncia,
invalidade ou ineficicia se nio forem bem-feitos, razlio pda qual de-
vem ser executados por algu6m que domine as letras juridical, e nio
por algum ribula.

Polo art. 236, kaput, da Constituigao Federal de 1988 e pda Lei
n. 8.935/94, como if vimos, notirios e registradores sio agentes dele-
gados do Poder Ptiblico. Este 6 formado pelos tr6s poderes do Estado:
Executivo, Legislative e Judiciario':8. Todavia, 6 ao Poder Executivo
que cabe a incumb6ncia de delegar os servigos notariais c registrais na
opiniao de Walter CenevivaizP e de Antonio Albergaria Pereira. Este

O S 3g do art. 15 foi vetado. Tal parfgrafo permitia que nos municipios que tives-
sem uma populagao de at& trinta mil habitantes at6 a data de publicagio do primei-
ro edital do concurso participassem dele candidates com escolaridade minima de
segundo grau ou equivalence. Eis as raz6es do veto, em nosso engender correto

"A exig6ncia da habilitagao profissional decorre da natureza da atividade, que nio
difere em virtude da area territorial em que 6 desempenhada.
Assim sendo, a excegio constante do parfgrafo 2e & compreensivel e nio preludicara
o exercfcio da atividade notarial ou de registry, la que a aus8ncia do diploma seri
suprida pda pratica. Por outro dado, a excepcionalidade do parfgrafo 39 podera ser
contrfria ao interesse pablico, nio obstante a evidence intengao do legislador de
possibilitar o provimento dos servigos notariais e de registro nas localidades em que,
por raz6es econ6micas ou sociais, a atividade possa nio oferecer atrativos.
Ora, o grau de dificuldade das provas do concurso pabrico deverf ser sempre com-
patfvel com a escolaridade exigida(segundo grau ou equivalente), no casa, o que
poderf determinar a diminuigio da qualidade da prestagao do servigo nos munici-
pios com populagio igual ou inferior a trinta mil habitantes. A16m do maid, nio 6
despiciendo afirmar que a exceg5o do parfgrafo 2g aplica-se tamb6m a esses munici-
pios, o que, por si, if poderia ser suficiente para o provimento dessas serventias
IWalter Ceneviva, Lef dos Nofdr/os, cit., p. 16)

Todavia, o desembargador do Tribunal de Justiga do Estado de Rond6nia, Eurico
Montenegro JanioB entende deja ser reprovado o veto ao S 3g do art. 15, sustentan-
do que, "nessas localidades, especialmente as dos grot6es maid longinquos do pals,
como na Amaz6nia, nio se encontrario advogados com interesse na delegagio do
servigo, principalmente no que pertine aqueles mats ligados a cidadania, come & o
registry civil das pessoas naturais" IBreves anotag6es ao novo estatuto dos notfrios
e registradores piblicos, RT, v. 739, p. 96-104)

iz7 No Estado de Sio Paulo, por exemplo, ha um fundo que garante uma renda minima
a Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais de localidades menos privilegiadas
economicam.ente.

128 Antonio Albergaria Pereira, Come/zt4rios, cit., p. 21; Sahid Maluf, Teorla gerd/ do
Es£czdo,p.219-22.

izp I,ei dos Nof4rios, cit., p. 9.

l:s Disponivel em; <http://www.escriba.com.for/index.php?option=content&:task=view
&:id=254>. Acesso em 13 dez. 2006.

iza Antonio Albergaria Pereira, Comenf#rfos & I.ef n. 8.935. Se icon nolarials e reglsfrafs,
p. 52; Walter Ceneviva, I,ef dos Nofdrios e dos Reglsfradores comentada, p. 94.
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61timo assim se manifesta: "Atribuir a delegaglio dos servigos notariais
e registrais ao Porter / dicfdrfo syria diminuir a agro do Pode7 Execs
fzz/o, a quem compete organizar a administrag5o piiblica nomeando ou
delegando atribuig6es e servigos de interesse i)6blico. O Pode7' Const/-
fuinfe s6 atribuiu ao Porter / dfcf&rfo o direito de fiscalizar os atos
praticados por notfrios e registradores e nio delegar esses servigos" '".

Todavia, embora em principio a atividade de delegar o exercicio
de uma atividade publica esteja vinculado ao Poder Executivo, pda
natureza da fungao, no caso especifico dos notfrios e registradores
parece que a sorte devs ser outra.

Na medida em que a Constituigao, em seu art. 236, e a Lei n.
8.935/94 atribuem a fiscalizagao da atividade notarial e registrar ao
Poder Judicifrio, parece que acaba por atribuir a ele tamb6m a outor-
ga e a perda da delegagao. E que quem tem o poder de fiscalizar, tem
naturalmente tamb6m o poder de aplicar eventual pena que decorra
dessa fiscalizagao, como a pena grave da perda da delegagao; caso
contrfrio restart esvaziada a fiscalizagao. Da mesma forma, se ao
Poder Judicifrio incumbe a realizagio de concurso para preencher as
vagas em notarias e registros, a ele cabe tamb6m outorgar a delegagao
aos aprovados no concurso.

Nesse sentido, precisas as ponderag6es sobre o assunto levadas
a termo pda Corregedoria-Gerd de Justiga do Estado de Sio Paulo.

Assim, por exemplo, o parecer da lavra do entio MM. Juiz Au-
xiliar da Corregedoria Mircio Martins Bonilha Filho, exarado no
Proc. CG 2.942/94 (1.068/941: "1...) o Corregedor-Gerd da Justiga
passou a deter com o advento da Lei Federal 8.935/94, a compet6ncia
para delegar o exercicio da atividade notarial e de registro, bem como
para reconhecer os casos de extingao da delegag5o, declarando vago o
respectivo servigo, designando o substituto e abrindo o concurso. Nio
se deve perder de vista que a delegagao para o exercicio da atividade
notarial e de registro depende de habilitagio em concurso pablico de
provas e tftulos, realizado pelo Poder Judicifrio, que 6 o titular do
poder delegante (...l"';'

A16m de parecer correta a interpretagao de que a Constituigao e
a Lei n. 8.935/94 denham atribuido a outorga e a perda da delegagao

notarial ao Poder Judiciirio, hi tamb6m o aspecto de politica nora

dal, que recomenda a vinculagao (nao submiss5o nem hierarquia) da
anflise da atividade notarial ao Judiciirio, para que receba ela um
tratamento t6cnico, como profissao juridica que 6, e n5o um trata
mento politico, como se viu no Brasil por muito tempo. A ligagao do
notariado com o Poder Executivo tem-se mostrado perniciosa, reme-
tendo, ordinariamente, a fungao notarial ao namoro com crit6rios
politicos, que a maculam, conforme se pode verificar em vfrios regi-
mes latino-americanos.

Muitos outros momentos da lei, de puma importancia, poderiam
ser analisados, por&m, nio nos cabe aqui tal mister.

Dove-se apenas reiterar a sua importancia, de modo que se cons-
titui um verdadeiro marco na hist6ria do notariado brasileiro e, se por
si s6 nio servir para acabar com os problemas que permeiam zz lzzst/-
fz/££.2o /zotczria/, coma de cato nio servira, poderi ser o instrumento
que, aliado aos pr6prios notfrios, levarf o notariado brasileiro, tio
enfraquecido pelos erros at6 entio cometidos, ao seu lugar de reco-
nhecimento social e jurfdico.

i30 Comenz?trios, cit., p. 21

in Sio Paulo(Estado), Corregedoria-Gerd da Justiga, Deczs6es czdmf/zfsfr.zfiz/czs da
Corregedoria-Gerd! da Justiga do Estado de Sdo Paulo, 1 994, p. S8-60.
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