
Prefeitura Municipal de Aracaju 
do Estado de Sergipe

Auditor de Tributos Municipais
Especialidade: Abrangência Geral

Volume I

OP-058AG-20
CÓD.: 7891182035484



Língua Portuguesa

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.. .01
3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3.2 Emprego da acentuação gráfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e 
repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e 
modos verbais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos 
da oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
5.3 Emprego dos sinais de pontuação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
5.4 Concordância verbal e nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
5.6 Colocação dos pronomes átonos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
5.7 Emprego das classes de palavras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 
Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade 6.3 Significação das palavras. 6.4 Reorganização 
da estrutura de orações e de períodos de texto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Direito Administrativo

1 Estado, governo e administração pública. 1.1 Conceitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
2 Direito administrativo. 2.1 Conceito. 2.2 Objeto. 2.3 Fontes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04
3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 3.2 Extinção do ato 
administrativo. 3.2.1 Cassação, anulação, revogação e convalidação. 3.3 Decadência administrativa. . . . . . . .07
4 Agentes públicos. 4.1 Conceito. 4.2 Espécies. 4.3 Cargo, emprego e função pública. 4.3.1 Provimento. 
4.3.2 Vacância. 4.3.4 Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. 4.4 Remuneração. 4.5 Direitos e deveres. 4.6 
Responsabilidade. 4.7 Processo administrativo disciplinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.8 Lei Complementar nº 153/2016 (Estatuto dos servidores do Munícipio de Aracaju e Regime Jurídico 
Único). 4.9 Disposições constitucionais aplicáveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
5 Poderes da administração pública. 5.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 5.2 Uso e abuso de 
poder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
6 Regime jurídico-administrativo. 6.1 Conceito. 6.2 Princípios expressos e implícitos da administração 
pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
7 Responsabilidade civil do Estado. 7.1 Evolução histórica. 7.2 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 
7.3 Responsabilidade por omissão do Estado. 7.4 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do 
Estado. 7.5 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 7.6 Reparação do dano. 7.7 Direito 
de regresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
8 Serviços públicos. 8.1 Conceito. 8.2 Elementos constitutivos. 8.3 Formas de prestação e meios de execução. 
8.4 Delegação. 8.4.1 Concessão, permissão e autorização. 8.5 Classificação. 8.6 Princípios. . . . . . . . . . . . . . . . .58
9 Organização administrativa. 9.1 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
9.2 Entidades paraestatais e terceiro setor. 9.2.1 Serviços sociais autônomos, entidades de apoio, organizações 
sociais, organizações da sociedade civil de interesse público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65



10 Controle da administração pública. 10.1 Controle exercido pela administração pública. 10.2 Controle 
judicial. 10.3 Controle legislativo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
10.4 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações (improbidade administrativa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
11 Lei nº 9.784/1999 e suas alterações (processo administrativo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
12 Licitações e contratos administrativos. 12.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 12.2 Lei nº 10.520/2002 
e demais disposições normativas relativas ao pregão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
12.3 Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
12.4 Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações (sistema de registro de preços). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
12.5 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas). . . . . . . . . . . . . 118
Decreto nº 6.170/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas alterações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
12.6 Fundamentos constitucionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
13 Lei nº 13.019/2014 e suas alterações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
14 Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
15 Sistemas de controle jurisdicional da administração pública. 15.1 Contencioso Administrativo e sistema da 
jurisdição da administração pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Direito Constitucional

1 Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. 1.1 Normas de eficácia plena, contida e limitada. 
1.2 Normas programáticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01 
2 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 2.1 Princípios fundamentais.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
2.2 Direitos e garantias fundamentais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
2.3 Organização políticoadministrativa do Estado. 2.3.1 Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito 
Federal, municípios e territórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
2.4 Poder Executivo. 2.4.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
2.5 Poder Legislativo. 2.5.1 Estrutura. 2.5.2 Funcionamento e atribuições. 2.5.3 Processo legislativo. 2.5.4 
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 2.5.5 Comissões parlamentares de inquérito. 2.5.6 Controle 
Parlamentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2.6 Poder Judiciário. 2.6.1 Disposições gerais. 2.6.2 Órgãos do poder Judiciário. 2.6.2.1 Organização e competências, 
Conselho Nacional de Justiça. 2.7 Funções essenciais à justiça. 2.8 Autonomia dos Municípios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.9 Supremacia da Constituição. 2.10 Controle de Constitucionalidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
2.11 Da tributação e do Orçamento.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
2.12 Da ordem econômica e financeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Noções de Direito Penal

1 Princípios básicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
2 Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal no tempo e no espaço. 2.2 Tempo e lugar do crime. 2.3 Lei penal 
excepcional, especial e temporária. 2.4 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 2.5 Pena cumprida 



no estrangeiro. 2.6 Eficácia da sentença estrangeira. 2.7 Contagem de prazo. 2.8 Frações não computáveis da 
pena. 2.9 Interpretação da lei penal. 2.10 Analogia. 2.11 Irretroatividade da lei penal. 2.12 Conflito aparente de 
normas penais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02
3 O fato típico e seus elementos. 3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Pena da tentativa. 3.3 Concurso de 
crimes. 3.4 Ilicitude e causas de exclusão. 3.5 Excesso punível. 3.6 Culpabilidade. 3.6.1 Elementos e causas de 
exclusão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
4 Imputabilidade penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5 Concurso de pessoas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
6 Crimes contra a pessoa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
7 Crimes contra o patrimônio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
8 Crimes contra a fé pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
9 Crimes contra a administração pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
10 Lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
11 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Auditoria Geral

1 Compliance aplicada à gestão pública. 1.1 Conceito, princípios e normas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
2 Auditoria governamental. 2.1 Controle interno. 2.2 Auditoria de regularidade e auditoria operacional. 2.3 
Instrumentos de fiscalização. 2.3.1 Auditoria, levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção. 2.4 
Planejamento de auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
3 Gestão de riscos no setor público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4 Plano de auditoria baseado no risco. 4.1 Atividades preliminares. 4.2 Determinação de escopo. 4.3 
Materialidades, risco e relevância. 4.4 Exame e avaliação do controle interno. 4.5 Risco inerente, de controle 
e de detecção. 4.6 Risco de auditoria. 4.7 Matriz de Planejamento. 4.8 Programas de auditoria. 4.9 Papéis de 
trabalho. 4.10 Testes de auditoria. 4.11 Importâncias da amostragem estatística em auditoria. . . . . . . . . . . . .19
5 Execução da auditoria. 5.1 Técnicas e procedimentos. 5.1.1 Exame documental, inspeção física, conferência de 
cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica. . . . . .30
6 Evidências. 6.1 Caracterizações de achados de auditoria. 6.2 Matrizes de achados e matriz de 
responsabilização.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
7 Comunicação dos resultados. 7.1 Relatórios de auditoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
8 Monitoramento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
9 Documentação da auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
10 Supervisão e controle de qualidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
11 ISSAIs (30, 100, 200, 300, 400, 3000 e 3100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
12 Governança no setor público. 12.1 Papel e importância. 12.2 Governança, transparência e accountability. 
12.3 Governança e governabilidade. 12.4 Princípios da governança pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Estatística Básica

1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
1.1 Gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). . . . . . . . . . .01



2 Probabilidade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.1 Definições básicas e axiomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.2 Probabilidade condicional e independência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3 Técnicas de amostragem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
3.1 Amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
4 Correlação e regressão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
5 Intervalos de confiança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
5.1 Testes de hipóteses para médias e proporções unilaterais (unicaudal) e bilaterais (bicaudal). . . . . . . . . .51
6 Análise de variância (ANOVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Matemática Financeira

1 Regra de três simples e composta, proporcionalidades e porcentagens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
2 Juros simples e compostos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04
3 Capitalização e desconto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04
4 Taxas de juros nominal, efetiva, equivalente, real e aparente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
5 Rendas uniformes e variáveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
6 Planos de amortização de empréstimos e financiamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
6.1 Sistema francês (tabela Price). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
6.2 Sistema de amortização constante (SAC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
6.3 Sistema de amortização misto (SAM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
7 Cálculo financeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
7.1 Custo real e efetivo das operações de financiamento, empréstimo e investimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
8 Avaliação de alternativas de investimento em economia estável e em ambiente inflacionário. . . . . . . . . . . .06
9 Avaliação econômica de projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06
10 Taxas de retorno e taxas internas de retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06







LÍNGUA PORTUGUESA

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2 Emprego da acentuação gráfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e ou-
tros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.2 Relações de 
subordinação entre orações e entre termos da oração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 Emprego dos sinais de pontuação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.4 Concordância verbal e nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.5 Emprego do sinal indicativo de crase.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.6 Colocação dos pronomes átonos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.7 Emprego das classes de palavras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêne-
ros e níveis de formalidade 6.3 Significação das palavras. 6.4 Reorganização da estrutura de orações e de períodos de texto.. . . . . . . . 54



LÍNGUA PORTUGUESA

1

1 COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS DE 
GÊNEROS VARIADOS. 2 RECONHECIMENTO DE TIPOS E 

GÊNEROS TEXTUAIS. 

Texto – é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas en-
tre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação 
comunicativa (capacidade de codificar e decodificar).

Contexto – um texto é constituído por diversas frases. Em cada 
uma delas, há uma informação que se liga com a anterior e/ou com 
a posterior, criando condições para a estruturação do conteúdo a 
ser transmitido. A essa interligação dá-se o nome de contexto. O 
relacionamento entre as frases é tão grande que, se uma frase for 
retirada de seu contexto original e analisada separadamente, pode-
rá ter um significado diferente daquele inicial.

Intertexto - comumente, os textos apresentam referências di-
retas ou indiretas a outros autores através de citações. Esse tipo de 
recurso denomina-se intertexto. 

Interpretação de texto - o objetivo da interpretação de um tex-
to é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localizam-se 
as ideias secundárias - ou fundamentações -, as argumentações - ou 
explicações -, que levam ao esclarecimento das questões apresen-
tadas na prova.

Normalmente, numa prova, o candidato deve:
1- Identificar os elementos fundamentais de uma argumenta-

ção, de um processo, de uma época (neste caso, procuram-se os 
verbos e os advérbios, os quais definem o tempo).

2- Comparar as relações de semelhança ou de diferenças entre 
as situações do texto.

3- Comentar/relacionar o conteúdo apresentado com uma rea-
lidade. 

4- Resumir as ideias centrais e/ou secundárias. 
5- Parafrasear = reescrever o texto com outras palavras.

Condições básicas para interpretar
 
Fazem-se necessários: 
- Conhecimento histórico-literário (escolas e gêneros literários, 

estrutura do texto), leitura e prática;
- Conhecimento gramatical, estilístico (qualidades do texto) e 

semântico; 

Observação – na semântica (significado das palavras) incluem-
-se: homônimos e parônimos, denotação e conotação, sinonímia e 
antonímia, polissemia, figuras de linguagem, entre outros.

- Capacidade de observação e de síntese;
- Capacidade de raciocínio.

Interpretar / Compreender

Interpretar significa:
- Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir.
- Através do texto, infere-se que...
- É possível deduzir que...
- O autor permite concluir que...
- Qual é a intenção do autor ao afirmar que...

Compreender significa
- entendimento, atenção ao que realmente está escrito.
- o texto diz que...

- é sugerido pelo autor que...
- de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação...
- o narrador afirma...

Erros de interpretação
- Extrapolação (“viagem”) = ocorre quando se sai do contexto, 

acrescentando ideias que não estão no texto, quer por conhecimen-
to prévio do tema quer pela imaginação.

- Redução = é o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas 
a um aspecto (esquecendo que um texto é um conjunto de ideias), 
o que pode ser insuficiente para o entendimento do tema desen-
volvido. 

- Contradição = às vezes o texto apresenta ideias contrárias 
às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, conse-
quentemente, errar a questão.

Observação - Muitos pensam que existem a ótica do escritor 
e a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de con-
curso, o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz 
e nada mais.

 
Coesão - é o emprego de mecanismo de sintaxe que relaciona 

palavras, orações, frases e/ou parágrafos entre si. Em outras pala-
vras, a coesão dá-se quando, através de um pronome relativo, uma 
conjunção (NEXOS), ou um pronome oblíquo átono, há uma relação 
correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito.

 
Observação – São muitos os erros de coesão no dia a dia e, 

entre eles, está o mau uso do pronome relativo e do pronome 
oblíquo átono. Este depende da regência do verbo; aquele, do seu 
antecedente. Não se pode esquecer também de que os pronomes 
relativos têm, cada um, valor semântico, por isso a necessidade de 
adequação ao antecedente. 

Os pronomes relativos são muito importantes na interpretação 
de texto, pois seu uso incorreto traz erros de coesão. Assim sen-
do, deve-se levar em consideração que existe um pronome relativo 
adequado a cada circunstância, a saber:

- que (neutro) - relaciona-se com qualquer antecedente, mas 
depende das condições da frase.

- qual (neutro) idem ao anterior.
- quem (pessoa)
- cujo (posse) - antes dele aparece o possuidor e depois o ob-

jeto possuído. 
- como (modo)
- onde (lugar)
- quando (tempo)
- quanto (montante) 

Exemplo:
Falou tudo QUANTO queria (correto)
Falou tudo QUE queria (errado - antes do QUE, deveria apare-

cer o demonstrativo O).
 
Dicas para melhorar a interpretação de textos
- Leia todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto. 

Se ele for longo, não desista! Há muitos candidatos na disputa, por-
tanto, quanto mais informação você absorver com a leitura, mais 
chances terá de resolver as questões. 

- Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a lei-
tura.

- Leia, leia bem, leia profundamente, ou seja, leia o texto, pelo 
menos, duas vezes – ou quantas forem necessárias.

- Procure fazer inferências, deduções (chegar a uma conclusão).
- Volte ao texto quantas vezes precisar.
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- Não permita que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. 
- Fragmente o texto (parágrafos, partes) para melhor com-

preensão.
- Verifique, com atenção e cuidado, o enunciado de cada 

questão.
- O autor defende ideias e você deve percebê-las.
- Observe as relações interparágrafos. Um parágrafo geralmen-

te mantém com outro uma relação de continuação, conclusão ou 
falsa oposição. Identifique muito bem essas relações. 

- Sublinhe, em cada parágrafo, o tópico frasal, ou seja, a ideia 
mais importante. 

- Nos enunciados, grife palavras como “correto” ou “incorre-
to”, evitando, assim, uma confusão na hora da resposta – o que 
vale não somente para Interpretação de Texto, mas para todas as 
demais questões! 

- Se o foco do enunciado for o tema ou a ideia principal, leia 
com atenção a introdução e/ou a conclusão.

- Olhe com especial atenção os pronomes relativos, pronomes 
pessoais, pronomes demonstrativos, etc., chamados vocábulos re-
latores, porque remetem a outros vocábulos do texto.

 
Fontes de pesquisa:
http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/portugues/

como-interpretar-textos
http://portuguesemfoco.com/pf/09-dicas-para-melhorar-a-in-

terpretacao-de-textos-em-provas
http://www.portuguesnarede.com/2014/03/dicas-para-voce-

-interpretar-melhor-um.html 
http://vestibular.uol.com.br/cursinho/questoes/questao-

-117-portugues.htm

QUESTÕES

1-) (SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 
DISTRITO FEDERAL/DF – TÉCNICO EM ELETRÔNICA – IADES/2014)

Gratuidades
Crianças com até cinco anos de idade e adultos com mais de 

65 anos de idade têm acesso livre ao Metrô-DF. Para os menores, 
é exigida a certidão de nascimento e, para os idosos, a carteira de 
identidade. Basta apresentar um documento de identificação aos 
funcionários posicionados no bloqueio de acesso. 

Disponível em: <http://www.metro.df.gov.br/estacoes/ gratui-
dades.html> Acesso em: 3/3/2014, com adaptações. 

Conforme a mensagem do primeiro período do texto, assinale 
a alternativa correta. 

(A) Apenas as crianças com até cinco anos de idade e os adultos 
com 65 anos em diante têm acesso livre ao Metrô-DF. 

(B) Apenas as crianças de cinco anos de idade e os adultos com 
mais de 65 anos têm acesso livre ao Metrô-DF. 

(C) Somente crianças com, no máximo, cinco anos de idade e 
adultos com, no mínimo, 66 anos têm acesso livre ao Metrô-DF. 

(D) Somente crianças e adultos, respectivamente, com cinco 
anos de idade e com 66 anos em diante, têm acesso livre ao Me-
trô-DF. 

(E) Apenas crianças e adultos, respectivamente, com até cinco 
anos de idade e com 65 anos em diante, têm acesso livre ao Me-
trô-DF.

Dentre as alternativas apresentadas, a única que condiz com 
as informações expostas no texto é “Somente crianças com, no má-
ximo, cinco anos de idade e adultos com, no mínimo, 66 anos têm 
acesso livre ao Metrô-DF”.

RESPOSTA: “C”.

2-) (SUSAM/AM – TÉCNICO (DIREITO) – FGV/2014 - adaptada) 
“Se alguém que é gay procura Deus e tem boa vontade, quem sou 
eu para julgá-lo?” a declaração do Papa Francisco, pronunciada 
durante uma entrevista à imprensa no final de sua visita ao Brasil, 
ecoou como um trovão mundo afora. Nela existe mais forma que 
substância – mas a forma conta”. (...) 

(Axé Silva, O Mundo, setembro 2013)

O texto nos diz que a declaração do Papa ecoou como um tro-
vão mundo afora. Essa comparação traz em si mesma dois sentidos, 
que são 

(A) o barulho e a propagação. 
(B) a propagação e o perigo. 
(C) o perigo e o poder. 
(D) o poder e a energia. 
(E) a energia e o barulho. 

Ao comparar a declaração do Papa Francisco a um trovão, pro-
vavelmente a intenção do autor foi a de mostrar o “barulho” que 
ela causou e sua propagação mundo afora. Você pode responder 
à questão por eliminação: a segunda opção das alternativas rela-
ciona-se a “mundo afora”, ou seja, que se propaga, espalha. Assim, 
sobraria apenas a alternativa A!

RESPOSTA: “A”.

3-) (SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DO DISTRITO FEDERAL/DF – TÉCNICO EM CONTABILIDADE – IA-
DES/2014 - adaptada) 

Concha Acústica
Localizada às margens do Lago Paranoá, no Setor de Clubes Es-

portivos Norte (ao lado do Museu de Arte de Brasília – MAB), está a 
Concha Acústica do DF. Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugura-
da oficialmente em 1969 e doada pela Terracap à Fundação Cultural 
de Brasília (hoje Secretaria de Cultura), destinada a espetáculos ao 
ar livre. Foi o primeiro grande palco da cidade. 

Disponível em: <http://www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/
concha- acustica.html>. Acesso em: 21/3/2014, com adaptações.

Assinale a alternativa que apresenta uma mensagem compatí-
vel com o texto. 

(A) A Concha Acústica do DF, que foi projetada por Oscar Nie-
meyer, está localizada às margens do Lago Paranoá, no Setor de Clu-
bes Esportivos Norte. 

(B) Oscar Niemeyer projetou a Concha Acústica do DF em 1969. 
(C) Oscar Niemeyer doou a Concha Acústica ao que hoje é a 

Secretaria de Cultura do DF. 
(D) A Terracap transformou-se na Secretaria de Cultura do DF. 
(E) A Concha Acústica foi o primeiro palco de Brasília.

Recorramos ao texto: “Localizada às margens do Lago Paranoá, 
no Setor de Clubes Esportivos Norte (ao lado do Museu de Arte de 
Brasília – MAB), está a Concha Acústica do DF. Projetada por Oscar 
Niemeyer”. As informações contidas nas demais alternativas são in-
coerentes com o texto.

RESPOSTA: “A”.



LÍNGUA PORTUGUESA

3

ESTRUTURAÇÃO E ARTICULAÇÃO DO TEXTO. 

Primeiramente, o que nos faz produzir um texto é a capacidade 
que temos de pensar. Por meio do pensamento, elaboramos todas 
as informações que recebemos e orientamos as ações que interfe-
rem na realidade e organização de nossos escritos. O que lemos é 
produto de um pensamento transformado em texto.

Logo, como cada um de nós tem seu modo de pensar, quando 
escrevemos sempre procuramos uma maneira organizada do leitor 
compreender as nossas ideias. A finalidade da escrita é direcionar 
totalmente o que você quer dizer, por meio da comunicação.

Para isso, os elementos que compõem o texto se subdividem 
em: introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos eles devem 
ser organizados de maneira equilibrada.

Introdução

Caracterizada pela entrada no assunto e a argumentação ini-
cial. A ideia central do texto é apresentada nessa etapa. Essa apre-
sentação deve ser direta, sem rodeios. O seu tamanho raramente 
excede a 1/5 de todo o texto. Porém, em textos mais curtos, essa 
proporção não é equivalente. Neles, a introdução pode ser o pró-
prio título. Já nos textos mais longos, em que o assunto é exposto 
em várias páginas, ela pode ter o tamanho de um capítulo ou de 
uma parte precedida por subtítulo. Nessa situação, pode ter vários 
parágrafos. Em redações mais comuns, que em média têm de 25 a 
80 linhas, a introdução será o primeiro parágrafo.

Desenvolvimento

A maior parte do texto está inserida no desenvolvimento, que 
é responsável por estabelecer uma ligação entre a introdução e a 
conclusão. É nessa etapa que são elaboradas as ideias, os dados e 
os argumentos que sustentam e dão base às explicações e posições 
do autor. É caracterizado por uma “ponte” formada pela organiza-
ção das ideias em uma sequência que permite formar uma relação 
equilibrada entre os dois lados.

O autor do texto revela sua capacidade de discutir um deter-
minado tema no desenvolvimento, e é através desse que o autor 
mostra sua capacidade de defender seus pontos de vista, além de 
dirigir a atenção do leitor para a conclusão. As conclusões são fun-
damentadas a partir daqui.

Para que o desenvolvimento cumpra seu objetivo, o escritor já 
deve ter uma ideia clara de como será a conclusão. Daí a importân-
cia em planejar o texto.

Em média, o desenvolvimento ocupa 3/5 do texto, no mínimo. 
Já nos textos mais longos, pode estar inserido em capítulos ou tre-
chos destacados por subtítulos. Apresentar-se-á no formato de pa-
rágrafos medianos e curtos. 

Os principais erros cometidos no desenvolvimento são o desvio 
e a desconexão da argumentação. O primeiro está relacionado ao 
autor tomar um argumento secundário que se distancia da discus-
são inicial, ou quando se concentra em apenas um aspecto do tema 
e esquece o seu todo. O segundo caso acontece quando quem redi-
ge tem muitas ideias ou informações sobre o que está sendo discu-
tido, não conseguindo estruturá-las. Surge também a dificuldade de 
organizar seus pensamentos e definir uma linha lógica de raciocínio.

Conclusão

Considerada como a parte mais importante do texto, é o ponto 
de chegada de todas as argumentações elaboradas. As ideias e os 
dados utilizados convergem para essa parte, em que a exposição ou 
discussão se fecha.

Em uma estrutura normal, ela não deve deixar uma brecha para 
uma possível continuidade do assunto; ou seja, possui atributos de 
síntese. A discussão não deve ser encerrada com argumentos repe-
titivos, como por exemplo: “Portanto, como já dissemos antes...”, 
“Concluindo...”, “Em conclusão...”.

Sua proporção em relação à totalidade do texto deve ser equi-
valente ao da introdução: de 1/5. Essa é uma das características de 
textos bem redigidos.

Os seguintes erros aparecem quando as conclusões ficam mui-
to longas: 

- O problema aparece quando não ocorre uma exploração de-
vida do desenvolvimento, o que gera uma invasão das ideias de de-
senvolvimento na conclusão.

- Outro fator consequente da insuficiência de fundamentação 
do desenvolvimento está na conclusão precisar de maiores explica-
ções, ficando bastante vazia.

- Enrolar e “encher linguiça” são muito comuns no texto em que 
o autor fica girando em torno de ideias redundantes ou paralelas.

- Uso de frases vazias que, por vezes, são perfeitamente dis-
pensáveis.

- Quando não tem clareza de qual é a melhor conclusão, o au-
tor acaba se perdendo na argumentação final.

Em relação à abertura para novas discussões, a conclusão não 
pode ter esse formato, exceto pelos seguintes fatores:

- Para não influenciar a conclusão do leitor sobre temas polêmi-
cos, o autor deixa a conclusão em aberto.

- Para estimular o leitor a ler uma possível continuidade do tex-
to, o autor não fecha a discussão de propósito. 

- Por apenas apresentar dados e informações sobre o tema a 
ser desenvolvido, o autor não deseja concluir o assunto.

- Para que o leitor tire suas próprias conclusões, o autor enu-
mera algumas perguntas no final do texto.

A maioria dessas falhas pode ser evitada se antes o autor fizer 
um esboço de todas as suas ideias. Essa técnica é um roteiro, em 
que estão presentes os planejamentos. Naquele devem estar indi-
cadas as melhores sequências a serem utilizadas na redação; ele 
deve ser o mais enxuto possível.

Fonte de pesquisa:
http://producao-de-textos.info/mos/view/Caracter%C3%ADs-

ticas_e_Estruturas_do_Texto/

IDENTIFICANDO O TEMA DE UM TEXTO

O tema é a ideia principal do texto. É com base nessa ideia prin-
cipal que o texto será desenvolvido. Para que você consiga identi-
ficar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferentes in-
formações de forma a construir o seu sentido global, ou seja, você 
precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo signi-
ficativo, que é o texto.

Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um 
texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título. Pois o 
título cumpre uma função importante: antecipar informações sobre 
o assunto que será tratado no texto.

Em outras situações, você pode ter abandonado a leitura por-
que achou o título pouco atraente ou, ao contrário, sentiu-se atraí-
do pelo título de um livro ou de um filme, por exemplo. É muito 
comum as pessoas se interessarem por temáticas diferentes, de-
pendendo do sexo, da idade, escolaridade, profissão, preferências 
pessoais e experiência de mundo, entre outros fatores.
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Mas, sobre que tema você gosta de ler? Esportes, namoro, sexuali-
dade, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidados com o corpo? 
Perceba, portanto, que as temáticas são praticamente infinitas e saber 
reconhecer o tema de um texto é condição essencial para se tornar um 
leitor hábil. Vamos, então, começar nossos estudos?

Propomos, inicialmente, que você acompanhe um exercício bem 
simples, que, intuitivamente, todo leitor faz ao ler um texto: reco-
nhecer o seu tema. Vamos ler o texto a seguir?

CACHORROS

Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie 
de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se juntaram aos seres huma-
nos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou 
há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para 
se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os hu-
manos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os 
homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar 
de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos compa-
nheiros. Um colaborava com o outro e a parceria deu certo.

Ao ler apenas o título “Cachorros”, você deduziu sobre o pos-
sível assunto abordado no texto. Embora você imagine que o tex-
to vai falar sobre cães, você ainda não sabia exatamente o que ele 
falaria sobre cães. Repare que temos várias informações ao longo 
do texto: a hipótese dos zoólogos sobre a origem dos cães, a asso-
ciação entre eles e os seres humanos, a disseminação dos cães pelo 
mundo, as vantagens da convivência entre cães e homens.

As informações que se relacionam com o tema chamamos de 
subtemas (ou ideias secundárias). Essas informações se integram, 
ou seja, todas elas caminham no sentido de estabelecer uma unida-
de de sentido. Portanto, pense: sobre o que exatamente esse texto 
fala? Qual seu assunto, qual seu tema? Certamente você chegou à 
conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães. 
Se foi isso que você pensou, parabéns! Isso significa que você foi 
capaz de identificar o tema do texto!

Fonte: https://portuguesrapido.com/tema-ideia-central-e-i-
deias-secundarias/

IDENTIFICAÇÃO DE EFEITOS DE IRONIA OU HUMOR EM TEX-
TOS VARIADOS

Ironia

Ironia é o recurso pelo qual o emissor diz o contrário do que 
está pensando ou sentindo (ou por pudor em relação a si próprio ou 
com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem). 

A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou ex-
pressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um 
novo sentido, gerando um efeito de humor.

Exemplo:

Na construção de um texto, ela pode aparecer em três mo-
dos: ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática (ou satírica).

Ironia verbal

Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro sig-
nificado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a 
intenção são diferentes.

Exemplo: Você foi tão bem na prova! Tirou um zero incrível!

Ironia de situação

A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o 
resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja.

Exemplo: Quando num texto literário uma personagem planeja 
uma ação, mas os resultados não saem como o esperado. No li-
vro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, a 
personagem título tem obsessão por ficar conhecida. Ao longo da 
vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem suces-
so. Após a morte, a personagem se torna conhecida. A ironia é que 
planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a 
morte.

Ironia dramática (ou satírica)

A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos 
textos literários quando a personagem tem a consciência de que 
suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um 
caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência.

Exemplo: Em livros com narrador onisciente, que sabe tudo o 
que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil apa-
recer esse tipo de ironia. A peça como Romeu e Julieta, por exem-
plo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história 
irão morrer em decorrência do seu amor. As personagens agem ao 
longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a 
plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. 

Humor

Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pare-
çam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor.

Situações cômicas ou potencialmente humorísticas comparti-
lham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocor-
rer algo fora do esperado numa situação.

Há diversas situações em que o humor pode aparecer. Há as ti-
rinhas e charges, que aliam texto e imagem para criar efeito cômico; 
há anedotas ou pequenos contos; e há as crônicas, frequentemente 
acessadas como forma de gerar o riso.

Os textos com finalidade humorística podem ser divididos em 
quatro categorias: anedotas, cartuns, tiras e charges.
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Exemplo:

QUESTÕES

01. (IF-GO - Assistente em Administração – CS-UFG – 2019)

Os Três Porquinhos e o Lobo, “Nossos Velhos Conhecidos”

Era uma vez Três Porquinhos e um Lobo Bruto. Os Três Porquinhos eram pessoas de muito boa família, e ambos tinham herdado dos 
pais, donos de uma churrascaria, um talento deste tamanho. Pedro, o mais velho, pintava que era uma maravilha – um verdadeiro Bee-
thoven. Joaquim, o do meio, era um espanto das contas de somar e multiplicar, até indo à feira fazer compras sozinho. E Ananás, o menor, 
esse botava os outros dois no bolso – e isso não é maneira de dizer. Ananás era um mágico admirável. Mas o negócio é que – não é assim 
mesmo, sempre? – Pedro não queria pintar, gostava era de cozinhar, e todo dia estragava pelo menos um quilo de macarrão e duas dúzias 
de ovos tentando fazer uma bacalhoada. Joaquim vivia perseguindo meretrizes e travestis, porque achava matemática chato, era doido por 
imoralidade aplicada. E Ananás detestava as mágicas que fazia tão bem – queria era descobrir a epistemologia da realidade cotidiana. Daí 
que um Lobo Bruto, que ia passando um dia, comeu os três e nem percebeu o talento que degustava, nem as incoerências que transitam 
pela alma cultivada. MORAL: É INÚTIL ATIRAR PÉROLAS AOS LOBOS.

Fernandes, Millôr. 100 Fábulas fabulosas. Rio de Janeiro: Record, 2003.

Ao anunciar Os Três Porquinhos e o Lobo como “Velhos Conhecidos”, a fábula produz ironia porque

A) a história narrada sofre alterações, mas a moral da história explicitada ao final do texto mantém-se a mesma da forma original.
B) as descrições das personagens trazem características que subvertem a moral da história transmitida pela forma original.
C) a atualização das características das personagens resulta em uma idealização compatível com os valores da vida contemporânea.
D) o desfecho da narrativa ocorre de maneira abrupta, explicitando a possibilidade de um final feliz no mundo atual.

02. (SESACRE - Agente Administrativo – IBFC – 2019)
Leia com atenção a tira de “Calvin e Haroldo”, criada pelo cartunista Bill Watterson, para responder à questão.
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1 ESTADO, GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.1 
CONCEITOS. 

CONCEITOS

Estado

O Estado soberano, traz como regra, um governo, indispensá-
vel por ser o elemento condutor política do Estado, o povo que irá 
representar o componente humano e o território que é o espaço 
físico que ele ocupa. 

São Características do Estado:
- Soberania:.No âmbito interno refere-se à capacidade de auto-

determinação e, no âmbito externo, é o privilégio de receber trata-
mento igualitário perante os outros países. 

- Sociedade: é o conjunto de pessoas que compartilham pro-
pósitos, preocupações e costumes, e que interagem entre si consti-
tuindo uma comunidade. 

- Território é a base espacial do poder jurisdicional do Estado 
onde este exerce o poder coercitivo estatal sobre os indivíduos hu-
manos, sendo materialmente composto pela terra firme, incluindo 
o subsolo e as águas internas (rios, lagos e mares internos), pelo 
mar territorial, pela plataforma continental e pelo espaço aéreo. 

- Povo é a população do Estado, considerada pelo aspecto pu-
ramente jurídico. É o conjunto de indivíduos sujeitos às mesmas 
leis. São os cidadãos de um mesmo Estado, detentores de direitos 
e deveres. 

- Nação é um grupo de indivíduos que se sentem unidos pela 
origem comum, pelos interesses comuns, e principalmente, por 
ideais e princípios comuns. 

Governo 

A palavra governo tem dois sentidos, coletivo e singular. 
- Coletivo: conjunto de órgãos que orientam a vida política do 

Estado. 
- Singular: como poder executivo, órgão que exerce a função 

mais ativa na direção dos negócios públicos. É um conjunto par-
ticular de pessoas que, em qualquer tempo, ocupam posições de 
autoridade dentro de um Estado, que tem o objetivo de estabelecer 
as regras de uma sociedade política e exercer autoridade. 

Importante destacar o conceito de governo dado por Alexandre 
Mazza: “... é a cúpula diretiva do Estado, responsável pela condução 
dos altos interesses estatais e pelo poder político, e cuja composição 
pode ser modificada mediante eleições.”

O governo é a instância máxima de administração executiva, 
geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou uma 
nação. É formado por dirigentes executivos do Estado e ministros. 

Os conceitos de Estado e Governo não podem ser confundidos, 
já que o Estado é um povo situado em determinado território, com-
posto pelos elementos: povo, território e governo. 

O governo, por sua vez, é o elemento gestor do Estado. Pode-se 
dizer que o governo é a cúpula diretiva do Estado que se organiza 
sob uma ordem jurídica por ele posta, a qual consiste no complexo 
de regras de direito baseadas e fundadas na Constituição Federal.

Administração pública

É a forma como o Estado governa, ou seja, como executa as 
suas atividades voltadas para o atendimento para o bem estar de 
seu povo. 

Pode ser conceituado em dois sentidos:

a) sentido formal, orgânico ou subjetivo: o conjunto de ór-
gãos/entidades administrativas e agentes estatais, que estejam no 
exercício da função administrativa, independentemente do poder a 
que pertençam, tais como Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo 
ou a qualquer outro organismo estatal.

Em outras palavras, a expressão Administração Pública confun-
de-se com os sujeitos que integram a estrutura administrativa do 
Estado, ou seja, com quem desempenha a função administrativa. 
Assim, num sentido subjetivo, Administração Pública representa o 
conjunto de órgãos, agentes e entidades que desempenham a fun-
ção administrativa. 

b) sentido material ou objetivo: conjunto das atividades ad-
ministrativas realizadas pelo Estado, que vai em direção à defesa 
concreta do interesse público. 

Em outras palavras, a Administração Pública confunde-se com 
a própria função (atividade) administrativa desempenhada pelo Es-
tado. O conceito de Administração Pública está relacionado com o 
objeto da Administração. Não se preocupa aqui com quem exerce 
a Administração, mas sim com o que faz a Administração Pública.

A doutrina moderna considera quatro tarefas precípuas da Ad-
ministração Pública, que são: 

1 - a prestação de serviços públicos, 
2 - o exercício do poder de polícia, 
3 - a regulação das atividades de interesse público e 
4 - o controle da atuação do Estado.

Em linhas gerais, podemos entender a atividade administrativa 
como sendo aquela voltada para o bem toda a coletividade, desen-
volvida pelo Estado com a finalidade de privilegiar e administrar a 
coisa pública e as necessidades da coletividade. 

Por sua vez, a função administrativa é considerada um múnus 
público, que configura uma obrigação ou dever para o administra-
dor público que não será livre para atuar, já que deve obediência ao 
direito posto, para buscar o interesse coletivo.

Separação dos Poderes

O Estado brasileiro adotou a tripartição de poderes, assim são 
seus poderes o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, conforme se 
infere da leitura do art. 2º da Constituição Federal: “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Execu-
tivo e o Judiciário.”.

a) Poder Executivo: No exercício de suas funções típicas, pratica 
atos de chefia do Estado, de Governo e atos de administração, ou 
seja, administra e executa o ordenamento jurídico vigente. É uma 
administração direita, pois não precisa ser provocada. Excepcional-
mente, no exercício de função atípica, tem o poder de legislar, por 
exemplo, via medida provisória.

b) Poder legislativo: No exercício de suas funções típicas, é de 
sua competência legislar de forma geral e abstrata, ou seja, legislar 
para todos. Tem o poder de inovar o ordenamento jurídico. Em fun-
ção atípica, pode administrar internamente seus problemas.

c) Poder judiciário: No exercício de suas funções típicas, tem o 
poder jurisdicional, ou seja, poder de julgar as lides, no caso concre-
to. Sua atuação depende de provocação, pois é inerte.

Como vimos, o governo é o órgão responsável por conduzir os 
interesses de uma sociedade. Em outras palavras, é o poder diretivo 
do Estado.
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FONTES

A Administração Pública adota substancialmente as mesmas 
fontes adotadas no ramo jurídico do Direito Administrativo: Lei, 
Doutrina, Jurisprudência e Costumes.

Além das fontes mencionadas, adotadas em comum com o 
Direito Administrativo, a Administração Pública ainda utiliza-se das 
seguintes fontes para o exercício das atividades administrativas:

- Regulamentos São atos normativos posteriores aos decretos, 
que visam especificar as disposições de lei, assim como seus man-
damentos legais. As leis que não forem executáveis, dependem de 
regulamentos, que não contrariem a lei originária. Já as leis auto-
-executáveis independem de regulamentos para produzir efeitos.

- Instruções normativas Possuem previsão expressa na Consti-
tuição Federal, em seu artigo 87, inciso II. São atos administrativos 
privativos dos Ministros de Estado. É a forma em que os superiores 
expedem normas de caráter geral, interno, prescrevendo o meio de 
atuação de seus subordinados com relação a determinado serviço, 
assemelhando-se às circulares e às ordens de serviço. 

- Regimentos  São atos administrativos internos que emanam 
do poder hierárquico do Executivo ou da capacidade de auto-orga-
nização interna das corporações legislativas e judiciárias. Desta ma-
neira, se destinam à disciplina dos sujeitos do órgão que o expediu.

- Estatutos É o conjunto de normas jurídicas, através de acordo 
entre os sócios e os fundadores, regulamentando o funcionamento 
de uma pessoa jurídica. Inclui os órgãos de classe, em especial os 
colegiados.

PRINCÍPIOS

Os princípios jurídicos orientam a interpretação e a aplicação 
de outras normas. São as diretrizes do ordenamento jurídico, guias 
de interpretação, às quais a administração pública fica subordinada. 
Possuem um alto grau de generalidade e abstração, bem como um 
profundo conteúdo axiológico e valorativo.

Os princípios da Administração Pública são regras que surgem 
como parâmetros e diretrizes norteadoras para a interpretação das 
demais normas jurídicas. 

Com função principal de garantir oferecer coerência e harmo-
nia para o ordenamento jurídico e determinam a conduta dos agen-
tes públicos no exercício de suas atribuições.

Encontram-se de maneira explícita/expressas no texto consti-
tucional ou implícitas na ordem jurídica. Os primeiros são, por una-
nimidade, os chamados princípios expressos (ou explícitos), estão 
previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Princípios Expressos

São os princípios expressos da Administração Pública os que 
estão inseridos no artigo 37 “caput” da Constituição Federal: legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

- Legalidade: O princípio da legalidade representa uma garantia 
para os administrados, pois qualquer ato da Administração Pública 
somente terá validade se respaldado em lei. Representa um limite 
para a atuação do Estado, visando à proteção do administrado em 
relação ao abuso de poder.

O princípio apresenta um perfil diverso no campo do Direito 
Público e no campo do Direito Privado. No Direito Privado, tendo 
em vista o interesse privado, as partes poderão fazer tudo o que a 
lei não proíbe; no Direito Público, diferentemente, existe uma rela-
ção de subordinação perante a lei, ou seja, só se pode fazer o que a 
lei expressamente autorizar.

- Impessoalidade: a Administração Pública não poderá atuar 
discriminando pessoas de forma gratuita, a Administração Pública 
deve permanecer numa posição de neutralidade em relação às pes-
soas privadas. A atividade administrativa deve ser destinada a todos 
os administrados, sem discriminação nem favoritismo, constituindo 
assim um desdobramento do princípio geral da igualdade, art. 5.º, 
caput, CF.

- Moralidade: A atividade da Administração Pública deve obe-
decer não só à lei, mas também à moral. Como a moral reside no 
campo do subjetivismo, a Administração Pública possui mecanis-
mos que determinam a moral administrativa, ou seja, prescreve 
condutas que são moralmente aceitas na esfera do Poder Público.

- Publicidade: É o dever atribuído à Administração, de dar total 
transparência a todos os atos que praticar, ou seja, como regra ge-
ral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso.

A regra do princípio que veda o sigilo comporta algumas ex-
ceções, como quando os atos e atividades estiverem relacionados 
com a segurança nacional ou quando o conteúdo da informação for 
resguardado por sigilo (art. 37, § 3.º, II, da CF/88).

- Eficiência: A Emenda Constitucional nº 19 trouxe para o tex-
to constitucional o princípio da eficiência, que obrigou a Adminis-
tração Pública a aperfeiçoar os serviços e as atividades que presta, 
buscando otimização de resultados e visando atender o interesse 
público com maior eficiência. 

Princípios Implícitos

Os demais são os denominados princípios reconhecidos (ou 
implícitos), estes variam de acordo com cada jurista/doutrinador. 

Destaca-se os seguintes princípios elaborados pela doutrina 
administrativa, dentre outros: 

- Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Parti-
cular: Sempre que houver necessidade de satisfazer um interesse 
público, em detrimento de um interesse particular, prevalece o 
interesse público. São as prerrogativas conferidas à Administração 
Pública, porque esta atua por conta dos interesses públicos.

No entanto, sempre que esses direitos forem utilizados para 
finalidade diversa do interesse público, o administrador será res-
ponsabilizado e surgirá o abuso de poder.

- Indisponibilidade do Interesse Público: Os bens e interesses 
públicos são indisponíveis, ou seja, não pertencem à Administra-
ção ou a seus agentes, cabendo aos mesmos somente sua gestão 
em prol da coletividade. Veda ao administrador quaisquer atos que 
impliquem renúncia de direitos da Administração ou que, injustifi-
cadamente, onerem a sociedade.

- Autotutela: é o princípio que autoriza que a Administração 
Pública revise os seus atos e conserte os seus erros.

- Segurança Jurídica: O ordenamento jurídico vigente garante 
que a Administração deve interpretar a norma administrativa da 
forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se 
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

- Razoabilidade e da Proporcionalidade: São tidos como prin-
cípios gerais de Direito, aplicáveis a praticamente todos os ramos 
da ciência jurídica. No âmbito do Direito Administrativo encontram 
aplicação especialmente no que concerne à prática de atos adminis-
trativos que impliquem restrição ou condicionamento a direitos dos 
administrados ou imposição de sanções administrativas.

- Probidade Administrativa: A conduta do administrador públi-
co deve ser honesta, pautada na boa conduta e na boa-fé.

- Continuidade do Serviço Público: Via de regra os serviços pú-
blicos por serem prestados no interesse da coletividade devem ser 
adequados e seu funcionamento não deve sofrer interrupções.
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Ressaltamos que não há hierarquia entre os princípios (expres-
sos ou não), visto que tais diretrizes devem ser aplicadas de forma 
harmoniosa. Assim, a aplicação de um princípio não exclui a aplica-
ção de outro e nem um princípio se sobrepõe ao outros.

Nos termos do que estabelece o artigo 37 da Constituição Fe-
deral, os princípios da Administração abrangem a Administração 
Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculando todos os 
órgãos, entidades e agentes públicos de todas as esferas estatais ao 
cumprimento das premissas principiológicas.

QUESTÕES

01. (Prefeitura de Jataí/GO - Auditor de Controladoria - Qua-
drix /2019) A cúpula diretiva investida de poder político para a con-
dução dos interesses nacionais consiste

A) no Estado.
B) na Administração Pública.
C) no Poder Executivo.
D) no governo.
E) nos agentes políticos.

02. (CRO-GO - Assistente Administrativo – Quadrix/2019) No 
que se refere ao Estado e a seus Poderes, julgue o item.

A noção de Estado de direito baseia-se na regra de que, ao 
mesmo tempo em que o Estado cria o direito, deve sujeitar-se a ele.

(   ) Certo
(   ) Errado

03. (CRO-GO - CRO-GO - Fiscal Regional - Quadrix – 2019) No 
que se refere ao Estado e a seus Poderes, julgue o item.

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário exercem suas res-
pectivas funções com absoluta exclusividade.

(   ) Certo
(   ) Errado

04. (CRF-PR - Analista de RH – Quadrix/2019) A supremacia do 
interesse público sobre o privado, também chamada simplesmente 
de princípio do interesse público ou da finalidade pública, princípio 
implícito na atual ordem jurídica, significa que os interesses da co-
letividade são mais importantes que os interesses individuais, razão 
pela qual a Administração, como defensora dos interesses públicos, 
recebe da lei poderes especiais não extensivos aos particulares. Ale-
xandre Mazza. Manual de direito administrativo. 8.ª ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018.

Com relação a esse princípio, assinale a alternativa correta.

A) Apesar da supremacia presente, não possibilita que a Admi-
nistração Pública convoque particulares para a execução compulsó-
ria de atividades públicas.

B) Só existe a supremacia do interesse público primário sobre o 
interesse privado. O interesse patrimonial do Estado como pessoa 
jurídica, conhecido como interesse público secundário, não tem su-
premacia sobre o interesse do particular.

C) Não permite a requisição de veículo particular, pela polícia, 
para perseguir criminoso. Referida atitude não é prevista no direito 
brasileiro.

D) Não permite que a Administração Pública transforme com-
pulsoriamente propriedade privada em pública.

E) Estará presente em todos os atos de gestão da Administra-
ção Pública.

05. (TRT /8ª Região - Analista Judiciário – CESPE/2016). A res-
peito dos elementos do Estado, assinale a opção correta.

(A) Povo, território e governo soberano são elementos indisso-
ciáveis do Estado.

(B) O Estado é um ente despersonalizado.
(C) São elementos do Estado o Poder Legislativo, o Poder Judi-

ciário e o Poder Executivo.
(D) Os elementos do Estado podem se dividir em presidencia-

lista ou parlamentarista.
(E) A União, o estado, os municípios e o Distrito Federal são 

elementos do Estado brasileiro.

06. (IF/AP - Auxiliar em Administração – FUNIVERSA/2016). 
No sistema de governo brasileiro, os chefes do Poder Executivo 
(presidente da República, governadores e prefeitos) exercem, ao 
mesmo tempo, as funções administrativa (Administração Pública) e 
política (governo). No entanto, são funções distintas, com conceitos 
e objetivos bem definidos. Acerca de Administração Pública e go-
verno, assinale a alternativa correta. 

(A) Administração Pública e governo são considerados sinôni-
mos, visto que ambos têm como objetivo imediato a busca da satis-
fação do interesse coletivo. 

(B) As ações de Administração Pública têm como objetivo a sa-
tisfação do interesse público e são voltadas à execução das políticas 
públicas. 

(C) Administração Pública é a atividade responsável pela fixa-
ção dos objetivos do Estado, ou seja, nada mais é que o Estado de-
sempenhando sua função política. 

(D) Governo é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas 
de que o Estado dispõe para colocar em prática as políticas públicas. 

(E) A Administração pratica tanto atos de governo (políticos) 
como atos de execução das políticas públicas.

07. (UFAL - Auxiliar em Administração – COPEVE-UFAL). O ter-
mo Administração Pública, em sentido estrito e objetivo, equivale

(A) às funções típicas dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário.

(B) à noção de governo.
(C) ao conceito de Estado.
(D) ao conceito de função administrativa.
(E) ao Poder Executivo.

08. (CESPE – INSS - Perito Médico Previdenciário – CESPE). 
Acerca do direito administrativo, julgue os itens a seguir.

Povo, território e governo soberano são elementos do Estado.
(  ) Certo  
(  ) Errado

09. (JARU-PREVI - RO - Assistente Administrativo – IBA-
DE/2019) Com base nos três poderes do estado e nas suas funções, 
afirma-se que ao:

A) legislativo: cabe a ele criar leis em cada uma das três esferas 
e fiscalizar e controlar os atos do poder executivo.

B) executivo: estabelece normas que regem a sociedade.
C) judiciário: responsável pela regulação da administração dos 

interesses públicos.
D) legislativo: poder exercido pelos secretários do Estado.
E) executivo: sua principal tarefa é a de controle de constitu-

cionalidade.
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10. (CONRERP 2ª Região - Assistente Administrativo - Qua-
drix/2019) Quanto à Administração Pública, julgue o item.

À Administração Pública é facultado fazer tudo o que a lei não 
proíbe.

(   ) Certo
(   ) Errado

GABARITO

01 D

02 CERTO

03 ERRADO

04 B

05 A

06 B

07 D

08 CERTO

09 A

10 ERRADO

2 DIREITO ADMINISTRATIVO. 2.1 CONCEITO. 2.2 OBJE-
TO. 2.3 FONTES. 

CONCEITO

O Direito Administrativo é um dos ramos do Direito Público, já 
que rege a organização e o exercício de atividades do Estado, visan-
do os interesses da coletividade.

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, destaca o elemento finalís-
tico na conceituação: os órgãos, agentes e atividades administra-
tivas como instrumentos para realização dos fins desejados pelo 
Estado. Vejamos: “o conceito de Direito Administrativo Brasileiro, 
para nós, sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos 
que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes 
a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo 
Estado”.

O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello enfatiza a ideia de 
função administrativa: “o direito administrativo é o ramo do direito 
público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e 
órgãos que a exercem”

Portanto, direito administrativo é o conjunto dos princípios 
jurídicos que tratam da Administração Pública, suas entidades, ór-
gãos, agentes públicos, enfim, tudo o que diz respeito à maneira 
de se atingir as finalidades do Estado. Assim, tudo que se refere à 
Administração Pública e a relação entre ela e os administrados e 
seus servidores, é regrado e estudado pelo Direito Administrativo. 

OBJETO

O Direito Administrativo é um ramo que estuda as normas que 
disciplinam o exercício da função administrativa, que regulam a 
atuação estatal diante da administração da “coisa pública”.

O objeto imediato do Direito Administrativo são os princípios e 
normas que regulam a função administrativa. 

Por sua vez, as normas e os princípios administrativos têm por 
objeto a disciplina das atividades, agentes, pessoas e órgãos da Ad-
ministração Pública, constituindo o objeto mediato do Direito Ad-
ministrativo.

FONTES

Pode-se entender fonte como a origem de algo, nesse caso a 
origem das normas de Direito Administrativo. 

a) Lei - De acordo com o princípio da legalidade, previsto no 
texto constitucional do Artigo 37 caput, somente a lei pode impor 
obrigações, ou seja, somente a lei pode obrigar o sujeito a fazer ou 
deixar de fazer algo.

Conforme o entendimento da Prof.ª Maria Helena Diniz, em 
sentido jurídico, a Lei é um texto oficial que engloba um conjunto 
de normas, ditadas pelo Poder Legislativo e que integra a organiza-
ção do Estado. 

Pode-se afirmar que a lei, em sentido jurídico ou formal, é um 
ato primário, pois encontra seu fundamento na Constituição Fede-
ral, bem como possui por características a generalidade (a lei é vá-
lida para todos) e a abstração (a lei não regula situação concreta).

Existem diversas espécies normativas: lei ordinária, lei comple-
mentar, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos, re-
soluções, etc. Por serem leis constituem fonte primária do Direito 
Administrativo. 

NOTA: Não se deve esquecer das normas constitucionais que 
estão no ápice do ordenamento jurídico brasileiro.

b) Doutrina é o resultado do trabalho dos estudiosos e pesqui-
sadores do Direito, ou seja, é a interpretação que os doutrinadores 
dão à lei. Vê-se que a doutrina não cria normas, mas tão somente 
interpreta-as de forma que determinam o sentido e alcance dessa e 
norteiam o caminho do seu aplicador.

c) Jurisprudência é o resultado do trabalho dos aplicadores da 
lei ao caso concreto, especificamente, são decisões reiteradas dos 
Tribunais. Também não cria normas, ao contrário, assemelhar-se à 
doutrina porque se trata de uma interpretação da legislação.

d) Costumes, de modo geral, são conceituados como os com-
portamentos reiterados que tem aceitação social. Ex: fila. Não há 
nenhuma regra jurídica que obrigue alguém a respeitar a fila, po-
rém as pessoas respeitam porque esse é um costume, ou seja, um 
comportamento que está intrínseco no seio social.

Princípios

Alexandre Mazza (2017) define princípios como sendo regras 
condensadoras dos valores fundamentais de um sistema, cuja fun-
ção é informar e enformar o ordenamento jurídico e o modo de 
atuação dos aplicadores e intérpretes do direito. De acordo com o 
administrativista, a função de informar deve-se ao fato de que os 
princípios possuem um núcleo valorativo essencial da ordem jurídi-
ca, ao passo que a função de enformar é caracterizada pelos contor-
nos que conferem a determinada seara jurídica.

Mazza (2017) atribui dupla funcionalidade aos princípios, quais 
sejam, a função hermenêutica e a função integrativa. No que toca 
a função hermenêutica, os princípios são responsáveis por esclare-
cer o conteúdo dos demais dispositivos legais, quando os mesmos 
se mostrarem obscuros no ato de tutela dos casos concretos. Por 
meio da função integrativa, por sua vez, os princípios cumprem a 
tarefa de suprir eventuais lacunas legais observadas em matérias 
específicas e/ou diante das particularidades que permeiam a apli-
cação das normas aos casos concretos.
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Os princípios possuem papel importantíssimo para o Direito 
Administrativo. Uma vez que trata-se de ramo jurídico não codifica-
do, os princípios, além de exercerem função hermenêutica e inte-
grativa, cumprem o papel de alinhavar os dispositivos legais espar-
sos que compõe a seara do Direito Administrativo, conferindo-lhe 
coerência e unicidade.

Os princípios do Direito Administrativo podem ser expressos, 
ou seja, positivados, escritos na lei, ou implícitos, não positivados, 
não expressamente escritos na lei. Importa esclarecer que não 
existe hierarquia (grau de importância ou superioridade) entre os 
princípios expressos e implícitos, de forma que os últimos não são 
inferiores aos primeiros. Prova de tal afirmação, é o fato de que os 
dois princípios (ou supraprincípios) que dão forma o Regime Jurídi-
co Administrativo, são implícitos.

• Regime Jurídico Administrativo: O Regime Jurídico Admi-
nistrativo é formado por todos os princípios e demais dispositivos 
legais que compõe o Direito Administrativo. Entretanto, é correta 
a afirmação de que as bases desse regime são lançadas por dois 
princípios centrais, ou supraprincípios, são eles: Supremacia do In-
teresse Público e Indisponibilidade do Interesse Público.

→ Supremacia do Interesse Público: Também denominado 
supremacia do interesse público sobre o privado, o supraprincípio 
invoca a necessidade da sobreposição dos interesses da coletivida-
de sobre os individuais. A defesa do interesse público confere ao 
Estado uma série de prerrogativas (‘‘vantagens’’ atribuídas pelo 
Direito Público) que permite uma atuação desigual em relação ao 
particular.

São exemplos de prerrogativas da Administração Pública: A 
imprescritibilidade dos bens públicos, ou seja, a impossibilidade 
de aquisição de bens da Administração Pública mediante ação de 
usucapião; a possibilidade que a Administração Pública possui de 
rescindir os contratos administrativos de forma unilateral, ou seja, 
independente da expressão de vontade do particular contratado; a 
possibilidade de requisitar os bens dos particulares mediante situa-
ção de iminente perigo para população, entre outros.

→ Indisponibilidade do Interesse Público: O supraprincípio da 
indisponibilidade do interesse público tem como principal função 
orientar a atuação dos agentes públicos, que, no exercício da fun-
ção administrativa, devem atuar em nome e em prol dos interesses 
da Administração Pública. Indisponibilidade significa que os agentes 
públicos não poderão renunciar poderes (que são também deveres) 
e competências a eles atribuídos em prol da consecução do interes-
se público.

Ademais, uma vez que o agente público goza das prerrogativas 
de atuação conferidas pela supremacia do interesse público, a indis-
ponibilidade do interesse público, a fim de impedir que tais prerro-
gativas sejam desvirtuadas e utilizadas para a consecução de inte-
resses privados, impõe limitações à atuação dos agentes públicos.

São exemplos de limitações impostas aos agentes públicos: A 
necessidade de aprovação em concurso público para o provimen-
to dos cargos públicos e a necessidade do procedimento licitatório 
para contratação de serviços e aquisição de bens para Administra-
ção Pública.

• Princípios Administrativos Clássicos: 
O art. 37, caput da Constituição Federal disciplina que a Ad-

ministração Pública direta e indireta, tanto no que diz respeito ao 
desempenho do serviço público, quanto no que concerne ao exer-
cício da função econômica, deverá obedecer aos princípios da Le-
galidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, os 
famigerados princípios do LIMPE.

Legalidade: O princípio da legalidade, no Direito Administrati-
vo, ramo do Direito Público, possui um significado diferente do que 
apresenta no Direito Privado. Para o Direito Privado, considera-se 
legal toda e qualquer conduta do indivíduo que não esteja defesa 
em lei, que não contrarie a lei. Para o Direito Administrativo, legali-
dade significa subordinação à lei, assim, o administrador só poderá 
atuar no momento e da maneira que a lei permite. Nesse sentido, 
havendo omissão legislativa (lacuna legal, ausência de previsão le-
gal) em determinada matéria, o administrador não poderá atuar, 
estará diante de uma vedação.

Importante! O princípio da legalidade considera a lei em senti-
do amplo, assim, compreende-se como lei qualquer espécie norma-
tiva prevista pelo art. 59 da Constituição Federal.

Impessoalidade: O princípio da impessoalidade deve ser anali-
sado sob duas óticas, são elas:

a) Impessoalidade sob a ótica da atuação da Administração 
Pública em relação aos administrados: O administrado deve pautar 
sua atuação na não discriminação e na não concessão de privilé-
gios aos indivíduos que o ato atingirá, o que significa que sua atua-
ção deverá estar calcada na neutralidade e na objetividade, não na 
subjetividade. 

Sobre o assunto, Matheus Carvalho (2017) cita o exemplo do 
concurso público para provimento de cargos públicos. Ao nomear 
indivíduos para ocupação dos cargos em questão, o administrador 
estará vinculado a lista de aprovados no certame, não podendo se-
lecionar qualquer outro sujeito.

b) Impessoalidade do administrador em relação a sua própria 
atuação: A compreensão desse tópico exige a leitura do parágrafo 
primeiro do art. 37 da CF/88. Vejamos: ‘‘A publicidade dos atos, pro-
gramas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.’’

Do dispositivo legal supratranscrito é possível inferir que o uso 
da máquina pública para fins de promoção pessoal de autoridades 
e agentes públicos constitui violação ao princípio da impessoalida-
de. Quando o agente público atua, no exercício da função adminis-
trativa, o faz em nome da Administração Pública, e não em nome 
próprio.

Assim, se o Prefeito João do município J, durante a inauguração 
de uma praça com espaço recreativo voltado para crianças, contrata 
um carro de som para transmitir a mensagem: ‘‘ A nova praça é um 
presente do Prefeito João para a criançada do município J’’, estará 
violando o princípio da impessoalidade.

Moralidade: Bom trato com a máquina pública. Atuação admi-
nistrativa pautada nos princípios da ética, honestidade, probidade 
e boa fé. A moralidade na Administração Pública está intimamente 
ligada a não corrupção, não se confundindo com o conceito de mo-
ralidade na vida privada.

Publicidade: A publicidade é um mecanismo de controle dos 
atos administrativos por parte da sociedade, está associada à pres-
tação de informação da atuação pública aos administrados. A regra 
é que a atuação administrativa seja pública, viabilizando, assim, o 
controle da sociedade. Entretanto, o princípio em questão não é 
absoluto, admitindo exceções previstas em lei. Dessa forma, em 
situações em que devam ser preservadas a segurança nacional, 
relevante interesse coletivo e intimidade, honra e vida privada, o 
princípio da publicidade será afastado.
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1 APLICABILIDADE E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS. 1.1 NORMAS DE EFICÁCIA PLENA, 
CONTIDA E LIMITADA. 1.2 NORMAS PROGRAMÁTICAS. 

Todas as normas constitucionais são aplicáveis, mas é possível 
afirmar que existe um gradualismo eficacial, conforme entende Ma-
ria Helena Diniz . 

A classificação das normas constitucionais quanto à eficácia ju-
rídica, conforme doutrina clássica de José Afonso da Silva , estabe-
lece uma divisão em 3 categorias.

1) Normas constitucionais de eficácia plena 

A norma já é integral, tem todos os elementos para se fazer 
cumprir, é dotada de integralidade imediata.

2) Normas constitucionais de eficácia contida 

A norma precisa ser integralizada, completada, por atuação do 
legislador, é dotada de integralidade mediata. Mesmo que a norma 
constitucional, ao trazer a expressão “conforme definido por lei” 
ou semelhante, somente seja totalmente eficaz quando sobrevier a 
completude da norma, já produz efeitos desde logo, notadamente 
o revocatório (revogadas as normas anteriores incompatíveis – re-
vogador – e não podem ser criadas normas futuras incompatíveis 
– paralisante).

Sempre que o legislador for inerte quanto à elaboração de le-
gislação que regulamente as normas constitucionais de eficácia ju-
rídica limitada, cabe a utilização de ações próprias, o mandado de 
injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

3) Normas constitucionais de eficácia redutível

Se faz presente quando a norma constitucional permite que lei 
ordinária a excepcione. Antes, se entendia que só era possível re-
duzir uma norma constitucional se a Constituição expressamente 
autorizasse, mas hoje entende-se que não, que mesmo sem a auto-
rização é possível reduzir, respeitado um critério de razoabilidade. 
Sendo assim, a norma de eficácia jurídica contida é desde logo inte-
gralizada, produzindo plenos efeitos, podendo ser restringida pelo 
legislador ordinário. Na verdade, trata-se de norma constitucional 
de eficácia jurídica plena

Normas programáticas. 

Cabe afirmar, ainda, que existem 2 subespécies de normas 
constitucionais de eficácia jurídica limitada: as que instituem prin-
cípio institutivo ou organizacional, criando órgãos e, demandando, 
por consequência, a criação dos respectivos cargos; e as que insti-
tuem princípio programático, ou seja, um programa a ser desenvol-
vido pelo legislador – são as denominadas normas programáticas.

Estas normas constitucionais de eficácia jurídica limitada não 
podem ser interpretadas como uma promessa vã do legislador, isto 
é, nos dizeres de Celso de Mello, “como promessa constitucional in-
consequente”. Neste sentido, se o Legislativo se aproveitar da falta 
de integralização da norma para impedir que o direito nela previsto 
seja garantido, cabe ao Judiciário intervir para fazer a promessa le-
gislativa valer no caso concreto.

2 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA-
SIL DE 1988. 2.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem-
bléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

1) Fundamentos da República

O título I da Constituição Federal trata dos princípios funda-
mentais do Estado brasileiro e começa, em seu artigo 1º, trabalhan-
do com os fundamentos da República Federativa brasileira, ou seja, 
com as bases estruturantes do Estado nacional.

Neste sentido, disciplina: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, consti-
tui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição.

Vale estudar o significado e a abrangência de cada qual destes 
fundamentos.

1.1) Soberania

Soberania significa o poder supremo que cada nação possui de 
se autogovernar e se autodeterminar. Este conceito surgiu no Es-
tado Moderno, com a ascensão do absolutismo, colocando o reina 
posição de soberano. Sendo assim, poderia governar como bem en-
tendesse, pois seu poder era exclusivo, inabalável, ilimitado, atem-
poral e divino, ou seja, absoluto. 

Neste sentido, Thomas Hobbes , na obra Leviatã, defende que 
quando os homens abrem mão do estado natural, deixa de predo-
minar a lei do mais forte, mas para a consolidação deste tipo de 
sociedade é necessária a presença de uma autoridade à qual todos 
os membros devem render o suficiente da sua liberdade natural, 
permitindo que esta autoridade possa assegurar a paz interna e a 
defesa comum. Este soberano, que à época da escrita da obra de 
Hobbes se consolidava no monarca, deveria ser o Leviatã, uma au-
toridade inquestionável. 
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No mesmo direcionamento se encontra a obra de Maquiavel 
, que rejeitou a concepção de um soberano que deveria ser justo 
e ético para com o seu povo, desde que sempre tivesse em vista a 
finalidade primordial de manter o Estado íntegro: “na conduta dos 
homens, especialmente dos príncipes, contra a qual não há recur-
so, os fins justificam os meios. Portanto, se um príncipe pretende 
conquistar e manter o poder, os meios que empregue serão sempre 
tidos como honrosos, e elogiados por todos, pois o vulgo atenta 
sempre para as aparências e os resultados”.

A concepção de soberania inerente ao monarca se quebrou 
numa fase posterior, notadamente com a ascensão do ideário ilumi-
nista. Com efeito, passou-se a enxergar a soberania como um poder 
que repousa no povo. Logo, a autoridade absoluta da qual emana 
o poder é o povo e a legitimidade do exercício do poder no Estado 
emana deste povo.

Com efeito, no Estado Democrático se garante a soberania 
popular, que pode ser conceituada como “a qualidade máxima do 
poder extraída da soma dos atributos de cada membro da socie-
dade estatal, encarregado de escolher os seus representantes no 
governo por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e 
igualitário” .

Neste sentido, liga-se diretamente ao parágrafo único do ar-
tigo 1º, CF, que prevê que “todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos ter-
mos desta Constituição”. O povo é soberano em suas decisões e as 
autoridades eleitas que decidem em nome dele, representando-o, 
devem estar devidamente legitimadas para tanto, o que acontece 
pelo exercício do sufrágio universal.

Por seu turno, a soberania nacional é princípio geral da ativi-
dade econômica (artigo 170, I, CF), restando demonstrado que não 
somente é guia da atuação política do Estado, mas também de sua 
atuação econômica. Neste sentido, deve-se preservar e incentivar a 
indústria e a economia nacionais.

1.2) Cidadania

Quando se afirma no caput do artigo 1º que a República Fe-
derativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito, remete-se 
à ideia de que o Brasil adota a democracia como regime político. 

Historicamente, nota-se que por volta de 800 a.C. as comuni-
dades de aldeias começaram a ceder lugar para unidades políticas 
maiores, surgindo as chamadas cidades-estado ou polis, como Te-
bas, Esparta e Atenas. Inicialmente eram monarquias, transforma-
ram-se em oligarquias e, por volta dos séculos V e VI a.C., tornaram-
-se democracias. Com efeito, as origens da chamada democracia se 
encontram na Grécia antiga, sendo permitida a participação direta 
daqueles poucos que eram considerados cidadãos, por meio da dis-
cussão na polis.

Democracia (do grego, demo+kratos) é um regime político em 
que o poder de tomar decisões políticas está com os cidadãos, de 
forma direta (quando um cidadão se reúne com os demais e, juntos, 
eles tomam a decisão política) ou indireta (quando ao cidadão é 
dado o poder de eleger um representante). 

Portanto, o conceito de democracia está diretamente ligado ao 
de cidadania, notadamente porque apenas quem possui cidadania 
está apto a participar das decisões políticas a serem tomadas pelo 
Estado. 

Cidadão é o nacional, isto é, aquele que possui o vínculo polí-
tico-jurídico da nacionalidade com o Estado, que goza de direitos 
políticos, ou seja, que pode votar e ser votado (sufrágio universal).

Destacam-se os seguintes conceitos correlatos:
a) Nacionalidade: é o vínculo jurídico-político que liga um indi-

víduo a determinado Estado, fazendo com que ele passe a integrar 
o povo daquele Estado, desfrutando assim de direitos e obrigações.

b) Povo: conjunto de pessoas que compõem o Estado, unidas 
pelo vínculo da nacionalidade.

c) População: conjunto de pessoas residentes no Estado, nacio-
nais ou não.

Depreende-se que a cidadania é um atributo conferido aos na-
cionais titulares de direitos políticos, permitindo a consolidação do 
sistema democrático.

1.3) Dignidade da pessoa humana

A dignidade da pessoa humana é o valor-base de interpretação 
de qualquer sistema jurídico, internacional ou nacional, que possa 
se considerar compatível com os valores éticos, notadamente da 
moral, da justiça e da democracia. Pensar em dignidade da pessoa 
humana significa, acima de tudo, colocar a pessoa humana como 
centro e norte para qualquer processo de interpretação jurídico, 
seja na elaboração da norma, seja na sua aplicação.

Sem pretender estabelecer uma definição fechada ou plena, é 
possível conceituar dignidade da pessoa humana como o principal 
valor do ordenamento ético e, por consequência, jurídico que pre-
tende colocar a pessoa humana como um sujeito pleno de direitos 
e obrigações na ordem internacional e nacional, cujo desrespeito 
acarreta a própria exclusão de sua personalidade.

Aponta Barroso : “o princípio da dignidade da pessoa humana 
identifica um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas 
as pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à criação, 
independente da crença que se professe quanto à sua origem. A 
dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito 
como com as condições materiais de subsistência”. 

O Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, do Tribu-
nal Superior do Trabalho, trouxe interessante conceito numa das 
decisões que relatou: “a dignidade consiste na percepção intrín-
seca de cada ser humano a respeito dos direitos e obrigações, de 
modo a assegurar, sob o foco de condições existenciais mínimas, 
a participação saudável e ativa nos destinos escolhidos, sem que 
isso importe destilação dos valores soberanos da democracia e 
das liberdades individuais. O processo de valorização do indivíduo 
articula a promoção de escolhas, posturas e sonhos, sem olvidar 
que o espectro de abrangência das liberdades individuais encon-
tra limitação em outros direitos fundamentais, tais como a honra, a 
vida privada, a intimidade, a imagem. Sobreleva registrar que essas 
garantias, associadas ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
subsistem como conquista da humanidade, razão pela qual auferi-
ram proteção especial consistente em indenização por dano moral 
decorrente de sua violação” .

Para Reale , a evolução histórica demonstra o domínio de um 
valor sobre o outro, ou seja, a existência de uma ordem gradativa 
entre os valores; mas existem os valores fundamentais e os secun-
dários, sendo que o valor fonte é o da pessoa humana. Nesse sen-
tido, são os dizeres de Reale : “partimos dessa ideia, a nosso ver 
básica, de que a pessoa humana é o valor-fonte de todos os valores. 
O homem, como ser natural biopsíquico, é apenas um indivíduo 
entre outros indivíduos, um ente animal entre os demais da mes-
ma espécie. O homem, considerado na sua objetividade espiritual, 
enquanto ser que só realiza no sentido de seu dever ser, é o que 
chamamos de pessoa. Só o homem possui a dignidade originária de 
ser enquanto deve ser, pondo-se essencialmente como razão deter-
minante do processo histórico”. 
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Quando a Constituição Federal assegura a dignidade da pes-
soa humana como um dos fundamentos da República, faz emergir 
uma nova concepção de proteção de cada membro do seu povo. 
Tal ideologia de forte fulcro humanista guia a afirmação de todos os 
direitos fundamentais e confere a eles posição hierárquica superior 
às normas organizacionais do Estado, de modo que é o Estado que 
está para o povo, devendo garantir a dignidade de seus membros, 
e não o inverso.

1.4) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa

Quando o constituinte coloca os valores sociais do trabalho em 
paridade com a livre iniciativa fica clara a percepção de necessário 
equilíbrio entre estas duas concepções. De um lado, é necessário 
garantir direitos aos trabalhadores, notadamente consolidados nos 
direitos sociais enumerados no artigo 7º da Constituição; por outro 
lado, estes direitos não devem ser óbice ao exercício da livre ini-
ciativa, mas sim vetores que reforcem o exercício desta liberdade 
dentro dos limites da justiça social, evitando o predomínio do mais 
forte sobre o mais fraco.

Por livre iniciativa entenda-se a liberdade de iniciar a explora-
ção de atividades econômicas no território brasileiro, coibindo-se 
práticas de truste (ex.: monopólio). O constituinte não tem a inten-
ção de impedir a livre iniciativa, até mesmo porque o Estado na-
cional necessita dela para crescer economicamente e adequar sua 
estrutura ao atendimento crescente das necessidades de todos os 
que nele vivem. Sem crescimento econômico, nem ao menos é pos-
sível garantir os direitos econômicos, sociais e culturais afirmados 
na Constituição Federal como direitos fundamentais.

No entanto, a exploração da livre iniciativa deve se dar de ma-
neira racional, tendo em vista os direitos inerentes aos trabalhado-
res, no que se consolida a expressão “valores sociais do trabalho”. A 
pessoa que trabalha para aquele que explora a livre iniciativa deve 
ter a sua dignidade respeitada em todas as suas dimensões, não 
somente no que tange aos direitos sociais, mas em relação a todos 
os direitos fundamentais afirmados pelo constituinte.

A questão resta melhor delimitada no título VI do texto cons-
titucional, que aborda a ordem econômica e financeira: “Art. 170. 
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência dig-
na, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios [...]”. Nota-se no caput a repetição do fundamento repu-
blicano dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Por sua vez, são princípios instrumentais para a efetivação des-
te fundamento, conforme previsão do artigo 1º e do artigo 170, am-
bos da Constituição, o princípio da livre concorrência (artigo 170, IV, 
CF), o princípio da busca do pleno emprego (artigo 170, VIII, CF) e 
o princípio do tratamento favorecido para as empresas de peque-
no porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede 
e administração no País (artigo 170, IX, CF). Ainda, assegurando a 
livre iniciativa no exercício de atividades econômicas, o parágrafo 
único do artigo 170 prevê: “é assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização 
de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

1.5) Pluralismo político

A expressão pluralismo remete ao reconhecimento da multi-
plicidade de ideologias culturais, religiosas, econômicas e sociais 
no âmbito de uma nação. Quando se fala em pluralismo político, 
afirma-se que mais do que incorporar esta multiplicidade de ideo-
logias cabe ao Estado nacional fornecer espaço para a manifestação 
política delas.

Sendo assim, pluralismo político significa não só respeitar a 
multiplicidade de opiniões e ideias, mas acima de tudo garantir a 
existência dela, permitindo que os vários grupos que compõem os 
mais diversos setores sociais possam se fazer ouvir mediante a li-
berdade de expressão, manifestação e opinião, bem como possam 
exigir do Estado substrato para se fazerem subsistir na sociedade.

Pluralismo político vai além do pluripartidarismo ou multipar-
tidarismo, que é apenas uma de suas consequências e garante que 
mesmo os partidos menores e com poucos representantes sejam 
ouvidos na tomada de decisões políticas, porque abrange uma ver-
dadeira concepção de multiculturalidade no âmbito interno.

2) Separação dos Poderes

A separação de Poderes é inerente ao modelo do Estado De-
mocrático de Direito, impedindo a monopolização do poder e, por 
conseguinte, a tirania e a opressão. Resta garantida no artigo 2º da 
Constituição Federal com o seguinte teor: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos en-
tre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

A separação de Poderes é inerente ao modelo do Estado De-
mocrático de Direito, impedindo a monopolização do poder e, por 
conseguinte, a tirania e a opressão. Resta garantida no artigo 2º da 
Constituição Federal com o seguinte teor: “Art. 2º São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Exe-
cutivo e o Judiciário”. Se, por um lado, o Estado é uno, até mesmo 
por se legitimar na soberania popular; por outro lado, é necessária 
a divisão de funções das atividades estatais de maneira equilibrada, 
o que se faz pela divisão de Poderes.

O constituinte afirma que estes poderes são independentes e 
harmônicos entre si. Independência significa que cada qual possui 
poder para se autogerir, notadamente pela capacidade de organi-
zação estrutural (criação de cargos e subdivisões) e orçamentária 
(divisão de seus recursos conforme legislação por eles mesmos ela-
borada). Harmonia significa que cada Poder deve respeitar os limi-
tes de competência do outro e não se imiscuir indevidamente em 
suas atividades típicas.

A noção de separação de Poderes começou a tomar forma com 
o ideário iluminista. Neste viés, o Iluminismo lançou base para os 
dois principais eventos que ocorreram no início da Idade Contem-
porânea, quais sejam as Revoluções Francesa e Industrial. Entre os 
pensadores que lançaram as ideias que vieram a ser utilizadas no 
ideário das Revoluções Francesa e Americana se destacam Locke, 
Montesquieu e Rousseau, sendo que Montesquieu foi o que mais 
trabalhou com a concepção de separação dos Poderes.

Montesquieu (1689 – 1755) avançou nos estudos de Locke, que 
também entendia necessária a separação dos Poderes, e na obra O 
Espírito das Leis estabeleceu em definitivo a clássica divisão de po-
deres: Executivo, Legislativo e Judiciário. O pensador viveu na Fran-
ça, numa época em que o absolutismo estava cada vez mais forte.

O objeto central da principal obra de Montesquieu não é a lei 
regida nas relações entre os homens, mas as leis e instituições cria-
das pelos homens para reger as relações entre os homens. Segundo 
Montesquieu , as leis criam costumes que regem o comportamento 
humano, sendo influenciadas por diversos fatores, não apenas pela 
razão.

Quanto à fonte do poder, diferencia-se, segundo Montesquieu , 
do modo como se dará o seu exercício, uma vez que o poder emana 
do povo, apto a escolher mas inapto a governar, sendo necessário 
que seu interesse seja representado conforme sua vontade.
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Montesquieu estabeleceu como condição do Estado de Direito 
a separação dos Poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo – que 
devem se equilibrar –, servindo o primeiro para a elaboração, a cor-
reção e a ab-rogação de leis, o segundo para a promoção da paz e 
da guerra e a garantia de segurança, e o terceiro para julgar (mesmo 
os próprios Poderes).

Ao modelo de repartição do exercício de poder por intermédio 
de órgãos ou funções distintas e independentes de forma que um 
desses não possa agir sozinho sem ser limitado pelos outros confe-
re-se o nome de sistema de freios e contrapesos (no inglês, checks 
and balances).

3) Objetivos fundamentais

O constituinte trabalha no artigo 3º da Constituição Federal 
com os objetivos da República Federativa do Brasil, nos seguintes 
termos: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Fede-
rativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigual-

dades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

1) Construir uma sociedade livre, justa e solidária

O inciso I do artigo 3º merece destaque ao trazer a expres-
são “livre, justa e solidária”, que corresponde à tríade liberdade, 
igualdade e fraternidade. Esta tríade consolida as três dimensões 
de direitos humanos: a primeira dimensão, voltada à pessoa como 
indivíduo, refere-se aos direitos civis e políticos; a segunda dimen-
são, focada na promoção da igualdade material, remete aos direitos 
econômicos, sociais e culturais; e a terceira dimensão se concentra 
numa perspectiva difusa e coletiva dos direitos fundamentais. 

Sendo assim, a República brasileira pretende garantir a preser-
vação de direitos fundamentais inatos à pessoa humana em todas 
as suas dimensões, indissociáveis e interconectadas. Daí o texto 
constitucional guardar espaço de destaque para cada uma destas 
perspectivas. 

3.2) Garantir o desenvolvimento nacional

Para que o governo possa prover todas as condições necessá-
rias à implementação de todos os direitos fundamentais da pessoa 
humana mostra-se essencial que o país se desenvolva, cresça eco-
nomicamente, de modo que cada indivíduo passe a ter condições 
de perseguir suas metas.

3.3) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desi-
gualdades sociais e regionais

Garantir o desenvolvimento econômico não basta para a cons-
trução de uma sociedade justa e solidária. É necessário ir além e 
nunca perder de vista a perspectiva da igualdade material. Logo, a 
injeção econômica deve permitir o investimento nos setores menos 
favorecidos, diminuindo as desigualdades sociais e regionais e pau-
latinamente erradicando a pobreza. 

O impacto econômico deste objetivo fundamental é tão rele-
vante que o artigo 170 da Constituição prevê em seu inciso VII a 
“redução das desigualdades regionais e sociais” como um princípio 
que deve reger a atividade econômica. A menção deste princípio 
implica em afirmar que as políticas públicas econômico-financeiras 
deverão se guiar pela busca da redução das desigualdades, forne-
cendo incentivos específicos para a exploração da atividade econô-
mica em zonas economicamente marginalizadas.

3.4) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação

Ainda no ideário de justiça social, coloca-se o princípio da 
igualdade como objetivo a ser alcançado pela República brasileira. 
Sendo assim, a república deve promover o princípio da igualdade e 
consolidar o bem comum. Em verdade, a promoção do bem comum 
pressupõe a prevalência do princípio da igualdade.

Sobre o bem de todos, isto é, o bem comum, o filósofo Jacques 
Maritain ressaltou que o fim da sociedade é o seu bem comum, mas 
esse bem comum é o das pessoas humanas, que compõem a socie-
dade. Com base neste ideário, apontou as características essenciais 
do bem comum: redistribuição, pela qual o bem comum deve ser 
redistribuído às pessoas e colaborar para o desenvolvimento delas; 
respeito à autoridade na sociedade, pois a autoridade é necessária 
para conduzir a comunidade de pessoas humanas para o bem co-
mum; moralidade, que constitui a retidão de vida, sendo a justiça e 
a retidão moral elementos essenciais do bem comum.

4) Princípios de relações internacionais (artigo 4º)

O último artigo do título I trabalha com os princípios que regem 
as relações internacionais da República brasileira: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas rela-
ções internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humani-

dade; 
X - concessão de asilo político. 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a in-

tegração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana 
de nações.

De maneira geral, percebe-se na Constituição Federal a com-
preensão de que a soberania do Estado nacional brasileiro não per-
mite a sobreposição em relação à soberania dos demais Estados, 
bem como de que é necessário respeitar determinadas práticas ine-
rentes ao direito internacional dos direitos humanos.
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4.1) Independência nacional

A formação de uma comunidade internacional não significa a 
eliminação da soberania dos países, mas apenas uma relativização, 
limitando as atitudes por ele tomadas em prol da preservação do 
bem comum e da paz mundial. Na verdade, o próprio compromisso 
de respeito aos direitos humanos traduz a limitação das ações esta-
tais, que sempre devem se guiar por eles. Logo, o Brasil é um país 
independente, que não responde a nenhum outro, mas que como 
qualquer outro possui um dever para com a humanidade e os direi-
tos inatos a cada um de seus membros.

4.2) Prevalência dos direitos humanos

O Estado existe para o homem e não o inverso. Portanto, toda 
normativa existe para a sua proteção como pessoa humana e o Es-
tado tem o dever de servir a este fim de preservação. A única for-
ma de fazer isso é adotando a pessoa humana como valor-fonte de 
todo o ordenamento, o que somente é possível com a compreensão 
de que os direitos humanos possuem uma posição prioritária no 
ordenamento jurídico-constitucional.

Conceituar direitos humanos é uma tarefa complicada, mas, 
em síntese, pode-se afirmar que direitos humanos são aqueles ine-
rentes ao homem enquanto condição para sua dignidade que usual-
mente são descritos em documentos internacionais para que sejam 
mais seguramente garantidos. A conquista de direitos da pessoa 
humana é, na verdade, uma busca da dignidade da pessoa humana.

4.3) Autodeterminação dos povos

A premissa dos direitos políticos é a autodeterminação dos po-
vos. Neste sentido, embora cada Estado tenha obrigações de direi-
to internacional que deve respeitar para a adequada consecução 
dos fins da comunidade internacional, também tem o direito de se 
autodeterminar, sendo que tal autodeterminação é feita pelo seu 
povo.

Se autodeterminar significa garantir a liberdade do povo na 
tomada das decisões políticas, logo, o direito à autodeterminação 
pressupõe a exclusão do colonialismo. Não se aceita a ideia de que 
um Estado domine o outro, tirando a sua autodeterminação.

4.4) Não-intervenção

Por não-intervenção entenda-se que o Estado brasileiro irá 
respeitar a soberania dos demais Estados nacionais. Sendo assim, 
adotará práticas diplomáticas e respeitará as decisões políticas to-
madas no âmbito de cada Estado, eis que são paritários na ordem 
internacional.

4.5) Igualdade entre os Estados

Por este princípio se reconhece uma posição de paridade, ou 
seja, de igualdade hierárquica, na ordem internacional entre todos 
os Estados. Em razão disso, cada Estado possuirá direito de voz e 
voto na tomada de decisões políticas na ordem internacional em 
cada organização da qual faça parte e deverá ter sua opinião res-
peitada.

4.6) Defesa da paz

O direito à paz vai muito além do direito de viver num mundo 
sem guerras, atingindo o direito de ter paz social, de ver seus direi-
tos respeitados em sociedade. Os direitos e liberdades garantidos 
internacionalmente não podem ser destruídos com fundamento 
nas normas que surgiram para protegê-los, o que seria controverso. 
Em termos de relações internacionais, depreende-se que deve ser 
sempre priorizada a solução amistosa de conflitos.

4.7) Solução pacífica dos conflitos

Decorrendo da defesa da paz, este princípio remete à necessi-
dade de diplomacia nas relações internacionais. Caso surjam confli-
tos entre Estados nacionais, estes deverão ser dirimidos de forma 
amistosa.

Negociação diplomática, serviços amistosos, bons ofícios, me-
diação, sistema de consultas, conciliação e inquérito são os meios 
diplomáticos de solução de controvérsias internacionais, não ha-
vendo hierarquia entre eles. Somente o inquérito é um procedi-
mento preliminar e facultativo à apuração da materialidade dos 
fatos, podendo servir de base para qualquer meio de solução de 
conflito . Conceitua Neves : 

- “Negociação diplomática é a forma de autocomposição em 
que os Estados oponentes buscam resolver suas divergências de 
forma direta, por via diplomática”;

- “Serviços amistosos é um meio de solução pacífica de conflito, 
sem aspecto oficial, em que o governo designa um diplomada para 
sua conclusão”;

- “Bons ofícios constituem o meio diplomático de solução pací-
fica de controvérsia internacional, em que um Estado, uma organi-
zação internacional ou até mesmo um chefe de Estado apresenta-se 
como moderador entre os litigantes”;

- “Mediação define-se como instituto por meio do qual uma 
terceira pessoa estranha à contenda, mas aceita pelos litigantes, de 
forma voluntária ou em razão de estipulação anterior, toma conhe-
cimento da divergência e dos argumentos sustentados pelas partes, 
e propõe uma solução pacífica sujeita à aceitação destas”;

- “Sistema de Consultas constitui-se em meio diplomático de 
solução de litígios em que os Estados ou organizações internacio-
nais sujeitam-se, sem qualquer interferência pessoal externa, a en-
contros periódicos com o objetivo de compor suas divergências”.

4.8) Repúdio ao terrorismo e ao racismo

Terrorismo é o uso de violência através de ataques localizados 
a elementos ou instalações de um governo ou da população civil, 
de modo a incutir medo, terror, e assim obter efeitos psicológicos 
que ultrapassem largamente o círculo das vítimas, incluindo, antes, 
o resto da população do território. 

Racismo é a prática de atos discriminatórios baseados em di-
ferenças étnico-raciais, que podem consistirem violência física ou 
psicológica direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas 
pela simples questão biológica herdada por sua raça ou etnia.

Sendo o Brasil um país que prega o pacifismo e que é assumida-
mente pluralista, ambas práticas são consideradas vis e devem ser 
repudiadas pelo Estado nacional. 
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 1. PRINCÍPIOS BÁSICOS

Princípios Constitucionais do Direito Penal

A palavra “princípio” pode expressar vários significados, dentre 
os quais, início, origem, base, fundamento, o que regula um com-
portamento, base de uma ciência. Levando estes significados para 
a esfera jurídica podemos considerar que princípios são uma orde-
nação que serve como parâmetro interpretativo para a concreta e 
correta aplicação do direito.

 Os princípios poderão estar explícitos ou implícitos na Consti-
tuição Federal. Os explícitos são os que estão escritos, expressos em 
lei, os implícitos, ainda que não expressos, figuram subentendidos 
no ordenamento jurídico. No direito penal brasileiro encontramos 
os seguintes princípios:

Dignidade da Pessoa Humana
•  É constitucional explícito Art. 1º, inciso III da Constituição 

Federal
• Considerado o princípio vetor, o alicerce, a base de onde 

se emanam os demais princípios.
• A doutrina diverge quanto a Dignidade da Pessoa Humana 

ser um princípio, defendendo a ideia de que seria uma meta a ser 
alcançada no estado democrática de direito (Guilherme Nucci).

• Garantidor da defesa da dignidade do ser humano, pro-
tegendo o indivíduo de ações arbitrárias e indevidas do por parte 
do Estado. Limitador do poder do Estado ou daqueles que detém 
poder sobre outrem.

 Princípio da Legalidade
• É constitucional explícito Art. 5º XXXIX da Constituição Fe-

deral – Garantia Individual Constitucional
• Art. 1º do Código Penal -
• Estabelece que o Estado deva se submeter ao império da 

Lei. No direito Penal desdobra-se em outros dois princípios, o da 
Reserva Legal e o da Anterioridade.

 i. O postulado (sub-princípio) da Reserva Legal significa a ne-
cessidade de Lei Formal que determine o fato típico e a respectiva 
pena, destacando a formalidade legal prevista, só podendo ser cria-
dos pelo processo legislativo previsto na Constituição Federal.

 II. Princípio da Anterioridade – necessidade de uma lei ante-
rior ao fato que se quer punir. “Lex Praevia”. Conhecido pelo bro-
cardo latino (criação de Feurbach) “nullun crimem, nulla poena sine 
lege praevia”

Princípio da Retroatividade da Lei mais Benéfica ou da Irre-
troatividade da Lei Penal

• É constitucional explícito Art. 5º XXXIX da Constituição Fe-
deral

• Art. 2º parágrafo único do Código Penal
• A Lei penal não pode retroagir salvo quando para bene-

ficiar o Réu. De regra a Lei Penal não retroagirá, porém quando a 
nova lei beneficiar o réu, mesmo que transitada em julgado senten-
ça condenatória, poderá este ser beneficiado.

• Não podemos deixar de abordar o instituto da “abolitio 
criminis”, Art. 2º caput do Código Penal. Ocorre quando um fato dei-
xa de ser crime em virtude de lei posterior. Nessa situação, o agente 
não poderá ser ou permanecer condenado, pois o fato, anterior-
mente praticado, deixou de ser crime. Apagam-se assim os efeitos 
penais, persistindo os civis (ex. dever de indenizar).

• Será possível combinar leis utilizando as partes mais bené-
ficas (parte boa da lei revogada + parte boa da lei nova posterior) a 
determinado fato sob a égide do princípio da retroatividade da lei 

mais benéfica. Há posições doutrinárias contrárias (Nelson Hungria) 
sob o argumento de que estaríamos frente a uma terceira Lei “lex 
tertia” e, nesse sentido, estaria o Juiz legislando, invadindo um po-
der que não lhe compete. Os que aceitam a hipótese ( argumentam 
que não seria a criação de uma terceira lei e sim uma integração de 
leis (Francisco Assis Toledo). Do mesmo modo o informativo 525 do 
STF que aplicou a integração de duas leis (art. 12 da Lei 6368/76 
com o Art. 33 § 4º da Lei 11343/06) utilizando-se dos princípio da 
retroatividade benéfica e da ultratividade da lei penal. Nesta situa-
ção foi utilizado a pena do art. 12 que era menor integrada com o § 
4º do Art.33 admitindo a redução de 2/3 da pena.

Princípio da Personalidade ou (Princípio da Responsabilidade 
Pessoal, Princípio da Pessoalidade da Pena, da Intransmissibilida-
de)

• É constitucional explícito Art. 5º XLV da Constituição Fe-
deral

• Significa que a lei não poderá ultrapassar a pessoa do con-
denado. Não podem os seus familiares, seus herdeiros responder 
por algo que não fizeram.

• Não se inserem neste princípio a indenização civil e o con-
fisco de produto do crime.

Princípio da Individualização da Pena
• É constitucional explícito Art. 5º XLVI da Constituição Fe-

deral
• A pena não deve ser padronizada, o que significa seguir os 

parâmetros da lei, mas considerando as circunstâncias individuais 
do agente bem como as do fato em si. Objetivamente cada um terá 
a pena exata que lhe cabe.

Princípio da Humanidade (Princípio da Humanidade das Pe-
nas)

• É constitucional explícito Art. 5º, III, XLVI, XLVII e XLIX da 
Constituição Federal

• Decorre também da Declaração dos Direitos do Homem - 
ONU (1948), do Pacto de San José da Costa Rica.

• O Direito Penal deve tratar com benignidade vislumbran-
do sempre a coletividade social. Seria inaceitável tratar de forma 
desumana o indivíduo mesmo quando tenha sido condenado por 
transgredir o ordenamento penal.

• Não se admitem penas cruéis como as penas de caráter 
perpétuo, de morte (salvo em caso de guerra declarada), de traba-
lhos forçados, de banimento ou toda e qualquer pena de castigos 
corporais.

•  Qualquer pena que possa atingir a condição físico -psico-
lógica do ser humano é inconstitucional (Zaffaroni).

• Este princípio não vem sendo cumprido na atualidade bra-
sileira. O simples fato do não cumprimento da Lei de Execuções Pe-
nais demonstra esta realidade. A conseqüência é que o STF e o STJ 
têm mitigado, relativizado alguns institutos da LEP por não haver 
possibilidade de cumprimento. Exemplo é a possibilidade de prisão 
domiciliar na falta de albergue para cumprimento da sua pena no 
regime semi-aberto (Informativo nº 512 do STF- Não pode o Estado 
impor regime prisional mais rigoroso do que a pena permite). 

Princípio da Intervenção Mínima
• É princípio implícito também conhecido como da subsidia-

riedade ou da fragmentariedade. Alguns autores dizem que a Inter-
venção Mínima se subdivide em duas dimensões, a subsidiariedade 
e fragmentariedade.

• O Princípio da subsidiariedade traz a idéia de que o direito 
penal só deverá ser utilizado quando não houver alternativa, quan-
do já tiverem se esgotado todas as outras hipóteses de solução, afir-
mando ser o direito penal a “ultima ratio”
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• O Direito Penal não deve ser a primeira opção “prima ra-
tio”, existem outros ramos do direito preparados para solucionar 
as lides, as desavenças, compondo-as sem maiores consequências. 

• Na dimensão da Fragmentariedade interessa ao direito 
Penal punir as ações mais graves praticadas contra os bens jurídi-
cos mais importantes, aquelas verdadeiramente lesivas a vida em 
sociedade. É constante nos julgados do STF e do STJ a utilização da 
Fragmentariedade como razão para a aplicação do Princípio da In-
significância.

Princípio da Culpabilidade (Princípio da Responsabilidade 
Subjetiva).

•  Art. 18 do Código Penal
• Ninguém poderá ser punido se não houver agido com 

dolo ou culpa. A responsabilidade no direito penal deverá ser sub-
jetiva “nullun crimem cine culpa”. O parágrafo do Art. 18 do Código 
Penal ainda estabelece que, ninguém poderá ser punido se não agir 
com dolo, salvo se houver previsão expressa em lei. De regra só se 
pune aquele que agiu com dolo, a condenação por crime culposo é 
exceção e só cabe quando prevista em lei.

• É uma exigência do estado democrático de direito. Inad-
mitindo a responsabilidade penal objetiva (que dispensa o exame 
do elemento subjetivo, culpando o sujeito pelo mero nexo causal 
de sua conduta).

• Em hipóteses extremas previstas em lei se aceita a respon-
sabilidade penal objetiva.

Princípio da Taxatividade
• As leis Penais devem ser claras, precisas e bem elabora-

das de forma que seus destinatários possam compreendê-las, Não 
podem aqueles que devem cumprir a Lei terem dúvidas pelo modo 
como foram elaboradas. Não se admite a criação de tipos que con-
tenham conceitos vagos ou imprecisos.

• Impõe-se ao Poder Legislativo, na elaboração das leis, que 
redija tipos penais com a máxima precisão de seus elementos. É ni-
tidamente decorrente da legalidade, logo, Constitucional Implícito.

Princípio da Proporcionalidade (Princípio da Proibição do Ex-
cesso)

• Princípio implícito, embora não esteja expresso na consti-
tuição, está nos fundamentos da Constituição Federal que em seu 
artigo 1º, III como forma de garantir a dignidade da pessoa humana 
e também nos objetivos da República Federativa do § 2º do art. 5º .

• Por esse princípio, a aplicação de uma pena deve estar 
adequada, de acordo com a gravidade da infração penal. O “quan-
tum” de pena deve ficar estabelecido de forma proporcional à gra-
vidade do delito cometido. Não se pode aceitar o exagero, tampou-
co a generosidade da pena, ela deve ser proporcional.

Princípio da Vedação da Punição pelo mesmo Fato
• Previsão implícita na Convenção Americana de Direitos 

Humanos.
• Conhecido como “ne bis in idem” e significa que ninguém 

deve ser processado e punido duas vezes pela mesma infração pe-
nal.

• Este princípio veda a dupla incriminação, assim, não se 
pode punir alguém duas vezes pelo mesmo fato. Encontra-se fun-
damento no artigo 8.º, 4 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos: “O acusado absolvido por sentença passada em julgado 
não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos”.

2 APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2.1 A LEI PENAL NO TEM-
PO E NO ESPAÇO. 2.2 TEMPO E LUGAR DO CRIME. 2.3 
LEI PENAL EXCEPCIONAL, ESPECIAL E TEMPORÁRIA. 

2.4 TERRITORIALIDADE E EXTRATERRITORIALIDADE DA 
LEI PENAL. 2.5 PENA CUMPRIDA NO ESTRANGEIRO. 2.6 
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Interpretação da Lei Penal

A interpretação é medida necessária para que compreendamos 
o verdadeiro sentido da norma e seu alcance.

Na interpretação, há lei para regular o caso em concreto, assim, 
apenas deverá ser extraído do conteúdo normativo sua vontade e 
seu alcance para que possa regular o fato jurídico.

Interpretação quanto ao sujeito
Autêntica ou legislativa- aquela fornecida pela própria lei 

(exemplo: o art. 327 do CP define quem pode ser considerado fun-
cionário público para fins penais);

- doutrinária ou científica- aquela aduzida pelo jurista por meio 
de sua doutrina;

- Jurisprudencial- é o significado da lei dado pelos Tribunais 
(exemplo: súmulas) Ressalte-se que a Exposição dos Motivos do Có-
digo Penal configura uma interpretação doutrinária, pois foi elabo-
rada pelos doutos que criaram o Código, ao passo que a Exposição 
de Motivos do Código de Processo Penal é autêntica ou legislativa, 
pois foi criada por lei.2. Interpretação quanto ao modo

- gramatical, filológica ou literal- considera o sentido literal das 
palavras;

- teleológica- se refere à intenção objetivada pela lei (exemplo: 
proibir a entrada de acessórios de celular, mesmo que a lei se refira 
apenas ao aparelho);

- histórica- indaga a origem da lei;
- sistemática- interpretação em conjunto com a legislação em 

vigor e com os princípios gerais do direito;
- progressiva ou evolutiva- busca o significado legal de acordo 

com o progresso da ciência.

Interpretação quanto ao resultado
- declarativa ou declaratória- é aquela em que a letra da lei 

corresponde exatamente àquilo que a ela quis dizer, sem restringir 
ou estender seu sentido;

- restritiva- a interpretação reduz o alcance das palavras da lei 
para corresponder à intenção do legislador;

- extensiva- amplia o alcance das palavras da lei para corres-
ponder à sua vontade.

Interpretação sui generis
A interpretação sui generis pode ser exofórica ou endofórica. 

Veja-se:
- exofórica- o significado da norma interpretativa não está no 

ordenamento normativo (exemplo: erro de tipo);
- endofórica- o texto normativo interpretado empresta o senti-

do de outros textos do próprio ordenamento jurídico (muito usada 
nas normas penais em branco).

Interpretação conforme a Constituição
A Constituição Federal informa e conforma as normas hierar-

quicamente inferiores. Esta é uma importante forma de interpreta-
ção no Estado Democrático de Direito.
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Distinção entre interpretação extensiva e interpretação
 analógica

Enquanto a interpretação extensiva amplia o alcance das pala-
vras, a analógica fornece exemplos encerrados de forma genérica, 
permitindo ao juiz encontrar outras hipóteses, funcionando como 
uma analogia in malan partem admitida pela lei.

Rogério Greco fala em interpretação extensiva em sentido am-
plo, a qual abrange a interpretação extensiva em sentido estrito e 
interpretação analógica.

Analogia

Analogia não é forma de interpretação, mas de integração de 
lacuna, ou seja, sendo omissa a lei acerca do tema, ou ainda em 
caso da Lei não tratar do tema em específico o magistrado irá recor-
rer ao instituto. São pressupostos da analogia: certeza de que sua 
aplicação será favorável ao réu; existência de uma efetiva lacuna a 
ser preenchida (omissão involuntária do legislador).

Irretroatividade da Lei Penal

Dita o Código Penal em seu artigo 2º:
Art. 2.“Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior dei-

xa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os 
efeitos penais da sentença condenatória”. 

O parágrafo único do artigo trata da exceção a regra da irre-
troatividade da Lei, ou seja, nos casos de benefício ao réu, ainda 
que os fatos já tenham sidos decididos por sentença condenatória 
transitada em julgado.

Outrossim, o Código dispõe que a Lei Penal só retroagirá em 
benefício do réu. 

Frise-se todavia que tal regra restringe-se somente às normas 
penais.

Do Princípio da Legalidade

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena 
sem prévia cominação legal.

Princípio: Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege

Constituição Federal, art. 5º, XXXIX.
Princípio da legalidade: a maioria dos nossos autores considera 

o princípio da legalidade sinônimo de reserva legal.
 
A doutrina, orienta-se maciçamente no sentido de não haver 

diferença conceitual entre legalidade e reserva legal. Dissentindo 
desse entendimento o professor Fernando Capez diz que o princí-
pio da legalidade é gênero que compreende duas espécies: reserva 
legal e anterioridade da lei penal. Com efeito, o princípio da lega-
lidade corresponde aos enunciados dos arts. 5º, XXXIX, da Consti-
tuição Federal e 1º do Código Penal (“não há crime sem lei anterior 
que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”) e contém, 
nele embutidos, dois princípios diferentes: o da reserva legal, re-
servando para o estrito campo da lei a existência do crime e sua 
correspondente pena (não há crime sem lei que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal), e o da anterioridade, exigindo que a 
lei esteja em vigor no momento da prática da infração penal (lei 
anterior e prévia cominação). Assim, a regra do art. 1º, denominada 
princípio da legalidade, compreende os princípios da reserva legal 
e da anterioridade.

LEI PENAL NO TEMPO; LEI PENAL NO ESPAÇO. EFICÁCIA 
PESSOAL DA LEI PENAL.

A APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Dispõe o Código Penal:

PARTE GERAL
TÍTULO I

DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Anterioridade da Lei
 Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 

pena sem prévia cominação legal. 

 Lei penal no tempo
 Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior 

deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e 
os efeitos penais da sentença condenatória. 

 Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favo-
recer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos 
por sentença condenatória transitada em julgado. 

 Lei excepcional ou temporária 
 Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o 

período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a deter-
minaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

 Tempo do crime
 Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação 

ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.(Reda-
ção dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

 Territorialidade
 Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no ter-
ritório nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

 § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do 
território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de na-
tureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se 
encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, 
mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectiva-
mente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

 § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados 
a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de proprieda-
de privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou 
em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar 
territorial do Brasil.

 Lugar do crime 
 Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocor-

reu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se 
produziu ou deveria produzir-se o resultado.

 Extraterritorialidade
 Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 

estrangeiro:
 I - os crimes: 
 a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; 
 b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito 

Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa públi-
ca, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída 
pelo Poder Público; 
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 c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 
 d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado 

no Brasil; 
 II - os crimes: 
 a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a repri-

mir; 
 b) praticados por brasileiro; 
 c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mer-

cantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro 
e aí não sejam julgados. 

 § 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei 
brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.

 § 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depen-
de do concurso das seguintes condições: 

 a) entrar o agente no território nacional; 
 b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; 
 c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasi-

leira autoriza a extradição; 
 d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí 

cumprido a pena; 
 e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro 

motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favo-
rável. 

 § 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por 
estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condi-
ções previstas no parágrafo anterior: 

 a) não foi pedida ou foi negada a extradição; 
 b) houve requisição do Ministro da Justiça. 

 Pena cumprida no estrangeiro 
 Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena impos-

ta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é compu-
tada, quando idênticas. 

 Eficácia de sentença estrangeira 
 Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei bra-

sileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser ho-
mologada no Brasil para: 

 I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e 
a outros efeitos civis; 

 II - sujeitá-lo a medida de segurança.
 Parágrafo único - A homologação depende: a) para os efeitos 

previstos no inciso I, de pedido da parte interessada; 
 b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradi-

ção com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, 
ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.

 Contagem de prazo 
 Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Con-

tam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. 

 Frações não computáveis da pena 
 Art. 11 - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e 

nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as 
frações de cruzeiro. 

Legislação especial
 Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos 

incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. 

LEI PENAL NO TEMPO

A lei penal não pode retroagir, o que é denominado como irre-
troatividade da lei penal. Contudo, exceção à norma, a Lei poderá 
retroagir quando trouxer benefício ao réu.

Em regra, aplica-se a lei penal a fatos ocorridos durante sua vi-
gência, porém, por vezes, verificamos a “extratividade” da lei penal. 

A extratividade da lei penal se manifesta de duas maneiras, ou 
pela ultratividade da lei ou retroatividade da lei.

Assim, considerando que a extra atividade da lei penal é o seu 
poder de regular situações fora de seu período de vigência, poden-
do ocorrer seja em relação a situações passadas, seja em relação a 
situações futuras.

Quando a lei regula situações passadas, fatos anteriores a sua 
vigência, ocorre a denominada retroatividade. Já, se sua aplicação 
se der para fatos após a cessação de sua vigência, será chamada 
ultratividade.

Em se tratando de extra-atividade da lei penal, observa-se a 
ocorrência das seguintes situações:

a) “Abolitio criminis” – trata-se da supressão da figura crimi-
nosa;

b) “Novatio legis in melius” ou “lex mitior” – é a lei penal mais 
benigna;

Tanto a “abolitio criminis” como a “novatio legis in melius”, 
aplica-se o principio da retroatividade da Lei penal mais benéfica.

A Lei nº 11.106 de 28 de março de 2006 descriminalizou os ar-
tigos 217 e 240, do Código Penal, respectivamente, os crimes de 
“sedução” e “adultério”, de modo que o sujeito que praticou uma 
destas condutas em fevereiro de 2006, por exemplo, não será res-
ponsabilizado na esfera penal.

Segundo a maior parte da doutrina, a Lei nº 11.106 de 28 de 
março de 2006, não descriminalizou o crime de rapto, previsto ante-
riormente no artigo 219 e seguintes do Código Penal, mas somente 
deslocou sua tipicidade para o artigo 148 e seguintes (“sequestro” 
e “cárcere privado”), houve, assim, uma continuidade normativa 
atípica.

A “abolitio criminis” faz cessar a execução da pena e todos os 
efeitos penais da sentença.

A Lei 9.099/99 trouxe novas formas de substituição de penas 
e, por consequência, considerando que se trata de “novatio legis in 
melius” ocorreu retroatividade de sua vigência a fatos anteriores a 
sua publicação.

c) “Novatio legis in pejus” – é a lei posterior que agrava a si-
tuação;

d) “Novatio legis incriminadora” – é a lei posterior que cria 
um tipo incriminador, tornando típica a conduta antes considerada 
irrelevante pela lei penal.

A lei posterior não retroage para atingir os fatos praticados na 
vigência da lei mais benéfica (“Irretroatividade da lei penal”). Con-
tudo, haverá extratividade da lei mais benéfica, pois será válida 
mesmo após a cessação da vigência (Ultratividade da Lei Penal).

Ressalta-se, por fim, que aos crimes permanentes e continua-
dos, aplica-se a lei nova ainda que mais grave, nos termos da Súmu-
la 711 do STF.

Do Tempo Do Crime

Artigo 4º, do Código Penal
A respeito do tempo do crime, existem três teorias:
a) Teoria da Atividade – O tempo do crime consiste no momen-

to em que ocorre a conduta criminosa;
b) Teoria do Resultado – O tempo do crime consiste no momen-

to do resultado advindo da conduta criminosa;
c) Teoria da Ubiquidade ou Mista – O tempo do crime consiste 

no momento tanto da conduta como do resultado que adveio da 
conduta criminosa.
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O Artigo 4º do Código Penal dispõe que:
Artigo 4º: Considera-se praticado o crime no momento da ação 

ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado (Tempus 
regit actum). Assim, aplica-se a teoria da atividade, nos termos do 
sistema jurídico instituído pelo Código Penal.

O Código Penal vigente seguiu os moldes do Código Penal por-
tuguês em que também é adotada a Teoria da Atividade para o tem-
po do crime. Em decorrência disso, aquele que praticou o crime no 
momento da vigência da lei anterior terá direito a aplicação da lei 
mais benéfica. O menor de 18 anos, por exemplo, não será consi-
derado imputável mesmo que a consumação ocorrer quando tiver 
completado idade equivalente a maioridade penal. E, também, o 
deficiente mental será imputável, se na época da ação era cons-
ciente, tendo sofrido moléstia mental tão somente na época do 
resultado.

Novamente, observa-se a respeito dos crimes permanentes, 
tal como o sequestro, nos quais a ação se prolonga no tempo, de 
modo que em se tratando de “novatio legis in pejus”, nos termos da 
Súmula 711 do STF, a lei mais grave será aplicada.

Lei Excepcional ou Temporária
(art. 3º do Código Penal)
Lei excepcional é aquela feita para vigorar em épocas es¬pe-

ciais, como guerra, calamidade etc. É aprovada para vigorar en-
quanto perdurar o período excepcional.

Lei temporária é aquela feita para vigorar por determinado 
tempo, estabelecido previamente na própria lei. Assim, a lei traz 
em seu texto a data de cessação de sua vigência.

Nessas hipóteses, determina o art. 3º do Código Penal que, 
embora cessadas as circunstâncias que a determinaram (lei excep-
cional) ou decorrido o período de sua duração (lei temporária), 
aplicam-se elas aos fatos praticados durante sua vigência. São, por-
tanto, leis ultra-ativas, pois regulam atos praticados durante sua vi-
gência, mesmo após sua revogação.

LEI PENAL NO ESPAÇO

Territorialidade
(art. 5º do Código Penal)
Há várias teorias para fixar o âmbito de aplicação da norma pe-

nal a fatos cometidos no Brasil:
a) Princípio da territorialidade. A lei penal só tem aplicação no 

território do Estado que a editou, pouco importando a nacionalida-
de do sujeito ativo ou passivo.

b) Princípio da territorialidade absoluta. Só a lei nacional é apli-
cável a fatos cometidos em seu território.

c) Princípio da territorialidade temperada. A lei nacional se 
aplica aos fatos praticados em seu território, mas, excepcionalmen-
te, permite-se a aplicação da lei estrangeira, quando assim estabe-
lecer algum tratado ou convenção internacional. Foi este o princípio 
adotado pelo art. 5º do Código Penal: Aplica-se a lei brasileira, sem 
prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, 
ao crime cometido no território nacional.

O Território nacional abrange todo o espaço em que o Estado 
exerce sua soberania: o solo, rios, lagos, mares interiores, baías, fai-
xa do mar exterior ao longo da costa (12 milhas) e espaço aéreo.

Os § 1º e 2º do art. 5ºdo Código Penal esclarecem ainda que:

“Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do terri-
tório nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza 
pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encon-

trem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mer-
cantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, 
no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar” (§ 1º).

“É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a 
bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade 
privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em 
vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar ter-
ritorial do Brasil” (§ 2º).

Extraterritorialidade
 (art. 7º do Código Penal)

É a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fatos cri-
minosos ocorridos no exterior.

Princípios norteadores:
a) Princípio da nacionalidade ativa. Aplica-se a lei nacional do 

autor do crime, qualquer que tenha sido o local da infração.
b) Princípio da nacionalidade passiva. A lei nacional do autor 

do crime aplica-se quando este for praticado contra bem jurídico de 
seu próprio Estado ou contra pessoa de sua nacionalidade.

c) Princípio da defesa real. Prevalece a lei referente à naciona-
lidade do bem jurídico lesado, qualquer que tenha sido o local da 
infração ou a nacionalidade do autor do delito. É também chamado 
de princípio da proteção.

d) Princípio da justiça universal. Todo Estado tem o direito de 
punir qualquer crime, seja qual for a nacionalidade do sujeito ativo 
e passivo, e o local da infração, desde que o agente esteja dentro de 
seu território (que tenha voltado a seu país, p. ex.).

e) Princípio da representação. A lei nacional é aplicável aos cri-
mes cometidos no estrangeiro em aeronaves e embarcações priva-
das, desde que não julgados no local do crime.

Já vimos que o princípio da territorialidade temperada é a re-
gra em nosso direito, cujas exceções se iniciam no próprio art. 5º 
(decorrentes de tratados e convenções, nas quais a lei estrangeira 
pode ser aplicada a fato cometido no Brasil). O art. 7º, por sua vez, 
traça as seguintes regras referentes à aplicação da lei nacional a fa-
tos ocorridos no exterior:

O art. 7º, por sua vez, traça as seguintes regras referentes à 
aplicação da lei nacional a fatos ocorridos no exterior: 

Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangei-
ro:

I - os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distri¬to 

Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa públi-
ca, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída 
pelo Poder Público;

c) contra a administração pública, por quem está a seuservIço;
d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado 

no Brasil;
II - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
b) praticados por brasileiro;
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mer-

cantes ou de propriedade privada, quando em território es¬trangei-
ro e aí não sejam julgados.

§ 1 Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasi-
leira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro
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1 COMPLIANCE APLICADA À GESTÃO PÚBLICA. 1.1 
CONCEITO, PRINCÍPIOS E NORMAS. 

Compliance é uma expressão que se volta para as ferramentas 
de concretização da missão, da visão e dos valores de uma empresa.

Não se pode confundir o Compliance com o mero cumprimento 
de regras formais e informais, sendo o seu alcance bem mais amplo, 
ou seja, “é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos 
e legais, que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra 
que orientará o comportamento da instituição no mercado em 
que atua, bem como a atitude dos seus funcionários” (CANDELO-
RO; RIZZO; PINHO, 2012, p. 30). Será instrumento responsável pelo 
controle dos riscos legais ou regulatórios e de reputação, devendo 
tal função ser exercida por um Compliance Officer, o qual deve ser 
independente e ter acesso direto ao Conselho de Administração. 

O Compliance envolve questão estratégica e se aplica a todos 
os tipos de organização, visto que o mercado tende a exigir cada vez 
mais condutas legais e éticas, para a consolidação de um novo com-
portamento por parte das empresas, que devem buscar lucrativida-
de de forma sustentável, focando no desenvolvimento econômico e 
socioambiental na condução dos seus negócios. 

 “Risco legal ou regulatório relaciona-se a não conformidade 
com leis, regulações e padrões de compliance que englobam ma-
térias como gerenciamento de segregação de função, conflitos de 
interesse, adequação na venda dos produtos, prevenção à lavagem 
de dinheiro etc. Este arcabouço regulatório tem como fonte leis, 
convenções do mercado, códigos e padrões estabelecidos por as-
sociações, órgãos regulatórios e códigos de conduta” (COIMBRA; 
MANZI, 2010, p. 2).

 “A International Organization of Securities Commissions – IOS-
CO, Organização Internacional da Comissão de Valores – OICV, em 
documento de outubro de 2003, The Function of Compliance Of-
ficer – Study on what the Regulations of the Compliance Officer, 
identifica o Compliance Officer como o agente responsável por 
aconselhar todas as linhas de negócios da instituição, bem como 
todas as áreas de suporte, no que diz respeito à regulação local e às 
políticas corporativas aplicáveis à indústria em que atua a organiza-
ção, sempre zelando pelos mais altos padrões éticos de comporta-
mento comercial. Além disso, o Compliance Officer coordena, com 
outras áreas de controle, a efetiva comunicação com reguladores e 
facilita a estruturação de produtos, o desenvolvimento de negócios, 
buscando encontrar soluções criativas e inovadoras para questões 
tanto regulatórias como internas” (CANDELORO; RIZZO, 2012, p. 
31).

A definição de Compliance, seus objetivos e forma de implan-
tação podem ser extraídos de documentos e regras formatados por 
diversos órgãos internacionais, que se voltam a determinado ramo 
de atividade, ou mesmo por analogia, dependendo do resultado 
esperado. 

Entre esses órgãos estão, de forma não taxativa, o Bank for 
Internacional Settlements – BIS, o Comitê de Supervisão Bancária 
da Basiléia, o Acordo da Basiléia I – 1998, o Acordo da Basiléia II 
– 2004, o Acordo da Basiléia III – 2010, o Fundo Monetário Inter-
nacional – FMI, o Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI, a 
International Organization of Securities Commissions – IOSCO, The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-
sion – COSO, o Wolfsberg Group, The Egmont Group of Financial 
Intelligence Units, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrup-
ção, a Convenção Interamericana contra a Corrupção e a Convenção 
sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangei-
ros em Transações Comerciais Internacionais (CANDELORO; RIZZO, 
2012, p. 343-347).

No Brasil há regras semelhantes, também de forma não taxa-
tiva, nos órgãos reguladores, como o Banco Central do Brasil (em 
especial as Circulares nos 3.461 e 3.462 de 24 de julho de 2009), a 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar – Previc, a Superintendência de 
Seguros Privados – Susep; bem como nos órgãos autorreguladores, 
como a BM&FBovespa Supervisão de Mercados – BSM, a Cetip S.A. 
Balcão Organizativo de Ativos e Derivativos, a Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima e a 
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mer-
cado de Capitais – Apimec, além da Lei no 9.613/1998 e da Lei no 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial) (CANDELORO; RIZZO, 
2012, p. 342).

Após breve explanação acerca da definição do Compliance, 
passam a ser descritos seus objetivos e sua forma de implantação.

Objetivos e forma de implantação

Os objetivos da implantação de uma política de Compliance 
são inúmeros; mas, entre os principais, estão: cumprir com a le-
gislação nacional e internacional, além das regulações do mercado 
e das normas internas da empresa; prevenir demandas judiciais; 
obter transparência na condução dos negócios; “salvaguardar a 
confidencialidade da informação outorgada à instituição por seus 
clientes”; evitar o conflito de interesse entre os diversos atores da 
instituição; “evitar ganhos pessoais indevidos por meio da criação 
de condições artificiais de mercado, ou da manipulação e uso da 
informação privilegiada”; evitar o ilícito da lavagem de dinheiro; e, 
por fim, disseminar na cultura organizacional, por meio de treina-
mento e educação, os valores de Compliance (CANDELORO; RIZZO, 
2012, p. 37-38).

Para a implantação de uma política de Compliance, a empresa 
deverá inicialmente elaborar um programa com base na sua rea-
lidade, cultura, atividade, campo de atuação e local de operação. 
Ele deverá ser implementado “em todas as entidades que a organi-
zação participa ou possui algum tipo de controle ou investimento” 
(COIMBRA; MANZI, 2010, p. 20-21), principalmente mediante o es-
tabelecimento de políticas, a elaboração de um Código de Ética , a 
criação de comitê específico, o treinamento constante e a dissemi-
nação da cultura, o monitoramento de risco de Compliance, a revi-
são periódica, incentivos, bem como a criação de canal confidencial 
para recebimento de denúncias, com a consequente investigação e 
imposição de penalidades em razão de eventual descumprimento 
da conduta desejada.

Com a implantação da política de Compliance, a empresa tende 
a: orientar todas as suas ações para os objetivos definidos; utilizar 
os recursos de forma mais eficiente, visto que as decisões passam a 
ser mais econômicas, pois uniformes para casos similares; “prote-
ção contra as pressões das emergências”; ter uniformidade e coe-
rência em todos os seus atos e decisões, colaborando com a trans-
parência dos processos; facilitar a adaptação de novos empregados 
à cultura organizacional; disponibilizar aos gestores mais tempo 
para repensar políticas e atuar em questões estratégicas; aumen-
tar e aperfeiçoar o conhecimento da organização por todos os seus 
atores (GONÇALVES, 2012, p. 64-65).

Enfim, uma vez implantada tal política e funcionando de forma 
efetiva, a empresa tende a obter mais confiança dos investidores 
e maior credibilidade no mercado. Assim, alcançará altos níveis de 
cooperação interna e externa, com o consequente aumento de lu-
cro, mas sempre de forma sustentável, trazendo benefícios à orga-
nização, a seus empregados e à sociedade.
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A importância da ética na economia e a sua inter-relação 
com o direito concretizador do Compliance

Uma visão ponderável na doutrina acerca do questionamento 
da inserção do estudo da ética na economia é aquela expressa por 
Amartya Sen. O economista defende a concepção de um desen-
volvimento pleno, fomentado pela inclusão da análise da ética na 
economia, discutindo o pressuposto do comportamento autointe-
ressado utilizado na economia moderna, tendo em vista que, para 
obter o pleno desenvolvimento, há que se analisar a condição de 
bem-estar (aplicação da justiça distributiva) e a condição de agente 
(adotando uma visão mais abrangente da pessoa, incluindo a va-
lorização de elementos desejados pelo agente, sua capacidade de 
formar estes objetivos e realizá-los). Destaca o valor dentro da teo-
ria econômica, pondo em xeque a própria teoria da escolha social 
dominante, duvidando da possibilidade de definição de um ótimo 
social apenas em função do aumento de riqueza total e propugnan-
do por uma revisão ética do conceito de racionalidade econômica 
(SEN, 1999, p. 94-106).

Exige-se, contemporaneamente, que as empresas atuem de 
forma sustentável e se insiram na comunidade. Para isso, torna-se 
essencial a análise da ética nos negócios, e essa nova orientação 
“opera transformações no modo de relação dos participantes entre 
si, com a tecnologia, com os stakeholders, com o entorno e com 
os processos de trabalho e da tomada de decisões” (PATRUS-PENA; 
CASTRO, 2010, p. 149).

Entretanto, para os propósitos de desenvolvimento sustentá-
vel, não basta a inserção do estudo da ética na economia, sendo 
necessário incluir também o estudo do direito, principalmente con-
siderando a inter-relação entre direito, economia e mercado. Esses 
três elementos são fundamentais ao sistema capitalista, fazendo 
surgir a necessidade de busca de um equilíbrio essencial, uma vez 
que não há trocas sem mercado, o que, por sua vez, impede o de-
senvolvimento da economia (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 3-29).

Destaca-se ainda que, assim como o mercado deve ser regido 
pelo direito, este também deve ser condizente com as regras de 
mercado, sob pena de se instalar o caos num mercado sem direito, 
ou ainda de se inviabilizar o pleno desenvolvimento, em razão da 
ausência de mercado, mesmo com a existência do direito (PINHEI-
RO; SADDI, 2005, p. 3-29). 

A busca do propalado equilíbrio é importante exatamente para 
alcançar-se o pleno desenvolvimento, por meio da obtenção da es-
tabilidade econômica, financeira e social. Tal busca é plenamente 
possível, seja pela consolidação de instituições eficientes e fortes, 
seja mediante a adoção de ferramentas de Análise Econômica do 
Direito, por meio da identificação dos problemas que ensejam um 
possível desequilíbrio (diagnóstico), da análise das prováveis rea-
ções das pessoas a uma determinada regra (prognóstico) e, por fim, 
pela escolha da melhor regra ou interpretação na busca do equilí-
brio entre direito, economia, mercado e ética.

Pela junção entre economia (mercado), direito e ética, surge 
a transparência, requisito essencial para o Compliance e, por con-
sequência, para o bom funcionamento do mercado, visto que gera 
confiança e cooperação, pois os atores podem prever a jogada dos 
demais.

Dentro de tal contexto, tem-se como exemplo dessa interação 
a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), cujo objetivo é conferir maior transpa-
rência e confiabilidade aos resultados das empresas, aumentando, 
por exemplo, o grau de responsabilidade, “desde o presidente e a 
diretoria da empresa, até as auditorias e advogados contratados” 
(CANDELORO; RIZZO, 2012, p. 296297), e funcionando como um 
incentivo ideal para o intercâmbio entre direito, economia e merca-
do, em prol do bem comum.

Compliance público das estatais conforme a lei 13.303/16 

A lei 13.303/16 também chamada de Estatuto das Estatais (pa-
rágrafo quarto do seu artigo nono) traz uma única vez em seu texto 
a expressão Compliance ao determinar que o estatuto social deveŕa 
prever a possibilidade de que a área de Compliance se reporte di-
retamente ao Conselho de Administração em situações em que se 
suspeite do envolvimento do diretorpresidente em irregularidades 
ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessá-
rias em relação à situação a ele relatada. 

A principal função do Compliance é a de “garantir que a própria 
pessoa jurídica atinja a sua função social, mantenha intactas a sua 
imagem e confiabilidade e garanta a própria sobrevida com a neces-
sária honra e dignidade” . 

Vale lembrar que as empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e suas subsidiárias, apesar de serem classificadas com 
estatais, são pessoas jurídicas de direito privado. Dessa forma, em 
virtude do disposto no artigo 173 da Constituição da República de 
1988 todas as entidades privadas que explorem atividade econô-
mica devem ter o mesmo tratamento e, por isso, as estatais com 
muito mais razão devem estar inseridas nas práticas de Compliance 
e Auditoria Interna. 

Com já dito anteriormente, em dezembro de 2016 foi editado 
o Decreto 8.945/16 que regulamenta, no âmbito da União, a Lei 
no 13.303/16. Para efeitos da legislação em comento, entende-se 
por Empresa Estatal a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, cuja maioria do capital votante pertença direta ou 
indiretamente à União. Nesse sentido, o artigo segundo do Decreto 
8.945/16 traz definições que se mostram relevantes para a exata 
interpretação e compreensão de todo o texto, a saber: 

a) Empresa Pública - empresa estatal cuja maioria do capital vo-
tante pertença diretamente à União e cujo capital social seja cons-
tituído de recursos provenientes exclusivamente do setor público; 

b) Sociedade de Economia Mista - empresa estatal cuja maioria 
das ações com direito a voto pertença diretamente à União e cujo 
capital social admite a participação do setor privado; 

c) Subsidiária - empresa estatal cuja maioria das ações com di-
reito a voto pertença direta ou indiretamente a empresa pública 
ou a sociedade de economia mista. Incluem-se nesse item as subsi-
diárias integrais e as demais sociedades em que a empresa estatal 
detenha o controle acionário majoritário, inclusive as sociedades de 
propósito específico19. 

d) Conglomerado Estatal - conjunto de empresas estatais for-
mado por uma empresa pública ou uma sociedade de economia 
mista e as suas respectivas subsidiárias; 

e) Sociedade Privada - entidade dotada de personalidade jurí-
dica de direito privado, com patrimônio próprio e cuja maioria do 
capital votante não pertença direta ou indiretamente à União, a Es-
tado, ao Distrito Federal ou a Município; 

f) Administradores – membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria da empresa estatal.

A lei 13.3030/16 se preocupou também com uma dos princi-
pais formas de desvio de verbas públicas, ou seja, a dispensa e a 
inexigibilidade de licitação. O artigo 28 da Lei 13.303/16 se preocu-
pou em prever que os contratos com terceiros destinados à presta-
ção de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia 
mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à lo-
cação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respecti-
vo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse pa-
trimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, 
serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. 

Da mesma forma, o artigo 71 do Decreto 8.945/16 que regu-
lamenta a referida lei, afirmou que o regime de licitação e contra-
tação da Lei nº 13.303, de 2016, é autoaplicável, exceto quanto à 
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algumas hipóteses, como por exemplo: procedimentos auxiliares 
das licitações, de que tratam os art. 63 a art. 67 da Lei nº 13.303, 
de 2016; procedimento de manifestação de interesse privado para 
o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos, de 
que trata o e preparação das licitações com matriz de riscos, de que 
trata o inciso X do caput do art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016 

Segundo o Decreto em comento, a empresa estatal deverá edi-
tar regulamento interno de licitações e contratos até o dia 30 de 
junho de 2018, que deverá dispor sobre o estabelecido nos incisos 
do caput, os níveis de alçada decisória e a tomada de decisão, pre-
ferencialmente de forma colegiada, e ser aprovado pelo Conselho 
de Administração da empresa, se houver, ou pela assembleia geral. 

Outra questão relevante introduzida pela Lei nº 13.303 e pelo 
Decreto nº 8.945, ambos de 2016 diz respeito à observância de re-
quisitos mínimos de transparência, um dos pilares do Compliance: 

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Con-
selho de Administração, com a explicitação dos compromissos de 
consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa estatal 
e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao 
imperativo de segurança nacional que justificou a autorização de 
sua criação, com a definição clara dos recursos a serem empregados 
para esse fim e dos impactos econômicofinanceiros da consecução 
desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos ; 

 II - adequação do objeto social, estabelecido no estatuto so-
cial, às atividades autorizadas na lei de criação; 

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações rele-
vantes, em especial aquelas relativas a atividades desenvolvidas, 
estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financei-
ros, comentários dos administradores sobre desempenho, políticas 
e práticas de governança corporativa e descrição da composição e 
da remuneração da administração. Para fins de cumprimento do 
disposto nos itens I e III, a empresa estatal deverá elaborar carta 
anual única conforme modelo disponibilizado no sítio eletrônico do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de in-
formações, em conformidade com a legislação em vigor e  com as 
melhores práticas; 

V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz 
do interesse público que justificou a criação da empresa estatal; 

VI - divulgação, em notas explicativas às demonstrações finan-
ceiras, dos dados operacionais e financeiros das atividades relacio-
nadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de imperativo 
de segurança nacional que justificou a criação da empresa estatal; 

VII - elaboração e divulgação da política de transações com par-
tes relacionadas, que abranja também as operações com a União e 
com as demais empresas estatais, em conformidade com os requi-
sitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e 
comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e 
aprovada pelo Conselho de Administração; 

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de 
governança corporativa, que consolide em um único documento 
escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata 
o inciso III; 

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabi-
lidade; e 

X - divulgação, em local de fácil acesso ao público em geral, 
dos Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, 
assegurada a proteção das informações sigilosas e das informações 
pessoais, nos termos do art. 6o, caput, inciso III, da Lei no 12.527, 
de 18 de novembro de 2011. 

Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de 
transparência constantes dos itens I a X anteriormente expostos de-
verão ser divulgados no sítio eletrônico da empresa de forma per-
manente e cumulativa. 

O Decreto regulamentador da lei 13.303/16 determina, ainda, 
que as obrigações e responsabilidades que a empresa estatal assu-
ma em condições distintas às do setor em que atua deverão: 

a) estar claramente definidas em lei ou regulamento e estarem 
previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente pú-
blico competente para estabelecê-las, observada a ampla publicida-
de desses instrumentos e; 

b) ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de 
forma transparente, inclusive no plano contábil. 

Com base no exposto, apesar de não esgotarmos a análise de 
todo o texto da lei 13.303/16, já foi possível perceber a preocupa-
ção do legislador em importar os mecanismos de controle das em-
presas privadas para o setor público. É bem verdade que a lei chega 
com certo atraso, mas antes tarde do que nunca.

Compliance na Administração Pública

É notório que nunca se exigiu tanto das organizações uma con-
duta ética, transparente e responsável como na atualidade e é cada 
vez mais amplamente aceito que a ausência de uma política corpo-
rativa de compliance e a falta de integridade tornaram-se um pro-
blema mundial com a quantidade de escândalos, noticiada nos últi-
mos anos, de corrupção, fraude e desvios de conduta envolvendo o 
relacionamento de organizações privadas com o Poder Público [1].

Nesse contexto, no Brasil, a edição da Lei federal 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção ou Lei da Probidade Empresarial) revelou esforço 
pioneiro na prevenção e combate a tais práticas ilícitas praticadas 
contra a Administração Pública, fomentando a emergência de um 
novo ambiente de negócios em que a reputação de uma organi-
zação passa a ter valor econômico e no qual propina, suborno e 
congêneres consistem em infração prevista em lei.

A referida Lei cria incentivos favoráveis às pessoas jurídicas privadas 
para instituição de mecanismos e procedimentos internos de integri-
dade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação 
efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. 

No âmbito das organizações privadas – principalmente nas grandes 
corporações –, tem se tornado prática cada vez mais consolidada o esta-
belecimento de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplica-
ção de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo 
de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.

A Siemens, por exemplo, tornou-se, após se envolver em es-
cândalos de corrupção internacional que vieram à tona por volta de 
2008, o grande benchmark mundial quando o assunto é complian-
ce. Por meio da criação de um sistema-base dividido em três pilares 
(prevenir, detectar e responder), o programa da empresa estabe-
lece um conjunto amplo de atividades que visam garantir que os 
negócios estejam totalmente em conformidade com as leis e regu-
lamentos aplicáveis, assim como com regras e princípios internos.

No entanto, para que as práticas de compliance e integridade 
sejam efetivas, sobretudo nas relações público-privadas, deve exis-
tir uma via de mão dupla: não se pode esquecer do papel funda-
mental a ser também desempenhado pela Administração Pública, 
estruturando e implementando mecanismos, procedimentos e prá-
ticas próprios que assegurem a conformidade de sua atuação.

O regime jurídico atual: compliance no âmbito da Adminis-
tração Pública Indireta

Justamente com essa finalidade, a Lei 13.303/2016 – o Estatuto 
das Estatais – estabeleceu, pela primeira vez, a obrigatoriedade de 
as empresas públicas e sociedades de economia mista adotarem 
regras, estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno 
que abranjam: 
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(i) ação dos administradores e empregados, por meio da imple-
mentação cotidiana de práticas de controle interno; 

(ii) área responsável pela verificação de cumprimento de obri-
gações e de gestão de riscos; e 

(iii) auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário (art. 9º).

Determinou, ainda, a elaboração e divulgação de código de 
conduta e integridade, que disponha sobre: 

(i) princípios, valores e missão da empresa estatal, bem como 
orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação 
de atos de corrupção e fraude; 

(ii) instâncias internas responsáveis pela atualização e aplica-
ção do código de conduta e integridade; 

(iii) canal de denúncias que possibilite o recebimento de de-
núncias internas e externas relativas ao descumprimento do código 
e das demais normas internas de ética e obrigacionais;

 (iv) mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie 
de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;

 (v) sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código; 
e 

(vi) previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre 
o Código, a empregados e administradores, e sobre a política de 
gestão de riscos, a administradores (art. 9º, § 1º).

Para tanto, a lei estabelece a necessidade de criação de estru-
tura administrativa adequada para a efetividade de tais controles, 
prevendo, por exemplo, que a área responsável pela verificação de 
cumprimento de obrigações e de gestão de riscos seja vinculada 
ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o 
estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer 
mecanismos que assegurem atuação independente. O estatuto so-
cial deve prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance 
se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações 
em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irre-
gularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medi-
das necessárias.

Dentre as estatais, tem ganhado destaque a política de confor-
midade implementada pela Petrobras, no ano de 2015, após seu 
envolvimento nos escândalos da Lava Jato. Fundamental para a re-
cuperação de sua imagem no mercado e do seu valor em bolsa, em 
apenas aproximadamente quatro anos, a companhia estabeleceu, 
por meio de seu “Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção” 
(PPPC), um novo modelo de governança, risco e compliance, que 
corrigiu graves problemas na estrutura e nos procedimentos adota-
dos e foi fundamental para permitir que ela retomasse sua missão 
institucional.

O programa estabelece ações contínuas de prevenção, detec-
ção e correção de atos de fraude e de corrupção, inseridas em um 
sistema de integridade que inclui, entre inúmeras ações, 

(i) observância de leis anticorrupção e compromissos interna-
cionais; 

(ii) sistema de gestão da ética (Código de ética e Guia de Con-
duta); 

(iii) regime disciplinar; 
(iv) gerenciamento de riscos de fraude e de corrupção; 
(v) política de relacionamento com terceiros (fornecedores, 

parceiros operacionais, contrapartes em aquisições, due diligence); 
e 

(vi) comissão para análise de aplicação de sanções e elogios.

Na mesma linha, a recém editada Lei º 13.848, de 25 de junho 
de 2019 – nova lei das agências reguladoras –, passou igualmente a 
impor a tais entidades a adoção de práticas de gestão de riscos e de 
controle interno, bem como a elaboração e divulgação de programa 

de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e 
ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição 
e à remediação de fraudes e atos de corrupção (art. 3º, § 3º).

Perspectivas do compliance na Administração Pública Direta

No tocante à Administração Pública Direta, ainda não há de-
terminação legal expressa no mesmo sentido. Mas é inegável que 
dispomos de um amplo arcabouço jurídico que caminha nessa dire-
ção, notadamente: 

(i) Lei 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; 
(ii) Decreto federal 1.171/1994, que estabelece o Código de Éti-

ca Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; 
(iii) Decreto 5.480/2005, que dispõe sobre o Sistema de Correi-

ção do Poder Executivo Federal; 
(iv) Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fis-

cal), tendo por objeto aspectos éticos e morais e o comportamento 
da liderança; 

(v) Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação; e 
(vi) Lei 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de interesses 

no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal.

No entanto, tais normas não parecem ser suficientes para as-
segurar e obrigar a implementação, no âmbito da Administração 
Pública, de um programa voltado especificamente à estruturação 
de ações de conformidade e processos destinados à prevenção, de-
tecção e correção de atos de fraude e corrupção.

Por outro lado, diante da omissão legal, os órgãos de contro-
le têm expedido inúmeras recomendações aos órgãos e gestores 
públicos com a finalidade de difundir a adoção de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à de-
núncia de irregularidades, bem como a aplicação de códigos de éti-
ca e de conduta. 

A AGU, por exemplo, tem sido a principal responsável pela ex-
pedição de orientações e pela determinação de ações alinhadas 
com o aumento da transparência, a gestão adequada de recursos, a 
adoção de mecanismos de punição de agentes públicos por desvios 
e o estreitamento do relacionamento do Estado com a população, 
com o objetivo de proteger a Administração Pública contra riscos de 
corrupção e garantir a adequada prestação de serviços à sociedade.

Isso porque, indo além da mera observância das normas, a ob-
servância de uma política de integridade e compliance pelo poder 
público demanda, principalmente da alta administração – referen-
cial da organização –, a liderança do processo de autoconhecimento 
do ente, mediante a realização de um planejamento estratégico ins-
titucional, que deve, necessariamente, estar relacionado ao plane-
jamento governamental macro.

A alta administração deve, assim, construir uma visão clara dos 
objetivos da organização, da função pública que deve cumprir, dos 
seus riscos, da natureza de sua atuação e dos resultados esperados 
pelas partes interessadas (pessoas, grupos ou entidades que possam 
afetar ou ser afetados pela atuação da organização, como cidadãos, 
contribuintes, agentes políticos, servidores públicos, usuários de ser-
viços públicos, organizações da sociedade civil, fornecedores, mídia).

Questões relativas ao autoconhecimento de seus processos 
e riscos associados, por exemplo, devem ser incluídas no planeja-
mento. Já a prevenção e detecção de irregularidades – integradas 
necessariamente ao dia a dia do órgão – devem ser indicadores 
obrigatórios para análise de implementação de políticas públicas e 
componente natural do processo de tomada de decisões de seus 
gestores.

Para tanto, cumpre ao órgão mapear atividades, processos e 
procedimentos, com especial atenção às vulnerabilidades identifi-
cadas que podem trazer riscos à integridade do órgão, como, por 



AUDITORIA GERAL

5

exemplo, o conhecimento acerca: das compras que são celebradas 
por meio de contratação direta, principalmente as enquadradas 
como emergenciais; dos aditivos contratuais pactuados e de que 
forma eles alteram a contratação original; do pagamento realizado 
a fornecedores contratados; dos passos envolvidos na concessão de 
licenças ou autorizações de sua competência.

Fundamental, ainda, a avaliação periódica de metas e indicado-
res que indiquem a efetiva consecução das finalidades e resultados 
pretendidos pelo órgão, bem como dos eventuais riscos externos e 
internos que possam comprometê-los.

No entanto, o planejamento estratégico por si só não dará con-
ta da criação de um ambiente ético e íntegro. Apenas com o de-
senvolvimento de uma cultura organizacional que perpasse todos 
os níveis do órgão, por meio da difusão de valores construídos de 
acordo com os princípios da Administração Pública – notadamente 
os descritos no art. 37 de nossa Constituição –, será possível imple-
mentar de forma efetiva uma política de conformidade.

Nesse sentido, algumas medidas, capitaneadas também pela 
Alta Administração, revelam-se fundamentais para se estimular um 
comportamento íntegro na organização: 

(i) o estabelecimento de um código de ética e de conduta, que 
se aplique a todos, devendo traduzir os valores e regras em coman-
dos simples e diretos, adaptados à realidade operacional do órgão 
ou entidade; 

(ii) a divulgação dos valores e regras que devem ser respeitados 
por todos na organização; 

(iii) a promoção de capacitações sobre ética e integridade; 
(iv) a criação de uma comissão de ética, garantindo seu funcio-

namento independente e imparcial; e 
(v) o investimento na seleção e formação de seus dirigentes, 

definindo responsabilidades, combatendo o nepotismo e investin-
do na formação de líderes e processos de avaliação de gestão.

Já no que diz respeito à interação com o público externo, ganha 
peso, na definição de um programa público de compliance, a defi-
nição de regras transparentes de relacionamento com o cidadão, o 
setor privado e grupos de interesse. Talvez seja justamente essa a 
questão mais sensível no combate a fraudes e desvios de conduta 
no âmbito da Administração.

De forma geral, o comportamento e o processo decisório do 
agente público devem apartar-se de questões que envolvam inte-
resses pessoais por meio de regras que possam prevenir o surgi-
mento de potenciais conflitos de interesse no âmbito da relação pú-
blico-privada. No âmbito da Administração Pública federal, cabe à 
Lei nº 12.813, conhecida como Lei de Conflito de Interesses, definir 
as situações que configuram conflito de interesses durante e após 
o exercício de cargo ou emprego e estabelecer formas do agente 
público se prevenir quanto à ocorrência do conflito, estabelecendo, 
por outro lado, punição severa àquele que se encontrar em alguma 
dessas situações. 

Paralelamente, a grande – e talvez maior – vulnerabilidade do 
compliance público encontra-se nas mais diversas relações estabe-
lecidas entre os agentes públicos e privados, sejam estes usuários 
ou prestadores de serviço, sejam fornecedores, empresas em ge-
ral ou organizações do terceiro setor. É inegável, por exemplo, que, 
em nosso país, as licitações e contratações públicas, a expedição de 
atos de autorização, permissão e congêneres, o exercício do poder 
de polícia e a fiscalização exercida pelos órgãos de regulação têm 
se revelado uma porta aberta para fraudes e desvios de conduta.

Assim, no enfrentamento de potenciais relacionamentos du-
vidosos que possam surgir em quaisquer dessas modalidades de 
interação público-privada, a transparência revela-se como seu pilar 
fundamental – em todas as decisões, ações, planos, orçamentos, 
despesas, contratos, transferências e resultados da Administração.

Por meio, por exemplo, do estabelecimento de regras claras 
que disciplinem a relação e imponham limites aos agentes envol-
vidos, da criação de canais para prestação de informações ao cida-
dão, da definição de formas de acesso aos tomadores de decisão, 
da previsão de padrões procedimentais para a realização de reu-
niões com interessados e da instituição de rotinas para registro e 
publicação das interações promovidas, bem como da divulgação à 
sociedade – de forma acessível – de informações e dados relevan-
tes, a tendência – porque 100% de garantia nunca se terá – é que a 
Administração atue de forma responsável e em conformidade com 
sua missão pública, alocando recursos de forma eficiente e no lugar 
certo.

Por outro lado, a gestão pública transparente reforça a confian-
ça das partes interessadas no processo administrativo decisório e, 
consequentemente, a credibilidade das instituições e de seus agen-
tes.

A esse respeito, interessante destacar que foi promovida re-
centemente consulta pública acerca do projeto de decreto presi-
dencial que pretende regulamentar a governança em contratações 
públicas no âmbito da administração pública federal direta, autár-
quica e fundacional, tendo como finalidade transformar a gestão 
das compras federais por meio da implementação e criação de ins-
tâncias, mecanismos e instrumentos de governança. 

Dentre seus objetivos, estão listados: 
(i) a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 
(ii) a obtenção do melhor preço, entendido como uma conjuga-

ção de menor preço e da qualidade requerida do objeto, primando-
-se por sua efetividade; 

(iii) o menor custo processual; 
(iv) transparência; e 
(v) otimização da interação com o mercado fornecedor.

Acrescenta, ainda, como uma das funções da governança das 
contratações públicas, apoiar a alocação apropriada de recursos pú-
blicos pelo uso das compras públicas como ferramenta estratégica; 
e promover o direcionamento, a avaliação e o monitoramento dos 
processos de contratações.

Por fim, não se pode deixar de mencionar que, também no âm-
bito da Administração Púbica federal, o Decreto 9.203, de 22 de 
novembro de 2017, estabelece, de forma mais ampla, a política de 
governança da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, fixando, como princípios da governança pública, a ca-
pacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria 
regulatória, a prestação de contas e responsabilidade e a transpa-
rência. Nos termos do decreto, a governança pública consiste em 
um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com 
vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de 
interesse da sociedade.

Com base na norma, órgãos e entidades devem, assim, imple-
mentar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança 
em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos no 
próprio decreto. A conformação adequada de tais mecanismos ten-
de a reduzir ou até mesmo a eliminar, inclusive, excessos. Um órgão 
público passa a ter clareza acerca de sua identidade ética e o pro-
grama de integridade passa a inibir eventuais avanços no espaço de 
atuação específica de outro órgão ou instituição de Estado.

Fonte:
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_

n205_p87.pdf
periodicos.unb.br/index.php/rdsr/article
http://genjuridico.com.br/2019/07/31/compliance-na-admi-

nistracao-publica/
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1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA E ANÁLISE EXPLORATÓRIA 
DE DADOS.

1.1 GRÁFICOS, DIAGRAMAS, TABELAS, MEDIDAS 
DESCRITIVAS (POSIÇÃO, DISPERSÃO, ASSIMETRIA E 

CURTOSE).

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

O objetivo da Estatística Descritiva é resumir as principais ca-
racterísticas de um conjunto de dados por meio de tabelas, gráficos 
e resumos numéricos. 

Noções de estatística

A estatística torna-se a cada dia uma importante ferramenta de 
apoio à decisão. Resumindo: é um conjunto de métodos e técnicas 
que auxiliam a tomada de decisão sob a presença de incerteza.

Estatística descritiva (Dedutiva)

O objetivo da Estatística Descritiva é resumir as principais ca-
racterísticas de um conjunto de dados por meio de tabelas, gráficos 
e resumos numéricos. Fazemos uso de:

Tabelas de frequência - Ao dispor de uma lista volumosa de 
dados, as tabelas de frequência servem para agrupar informações 
de modo que estas possam ser analisadas. As tabelas podem ser de 
frequência simples ou de frequência em faixa de valores.

Gráficos - O objetivo da representação gráfica é dirigir a aten-
ção do analista para alguns aspectos de um conjunto de dados. Al-
guns exemplos de gráficos são: diagrama de barras, diagrama em 
setores, histograma, boxplot, ramo-e-folhas, diagrama de disper-
são, gráfico sequencial.

Resumos numéricos - Por meio de medidas ou resumos numé-
ricos podemos levantar importantes informações sobre o conjunto 
de dados tais como: a tendência central, variabilidade, simetria, va-
lores extremos, valores discrepantes, etc.

Estatística inferencial (Indutiva)

Utiliza informações incompletas para tomar decisões e tirar 
conclusões satisfatórias. O alicerce das técnicas de estatística infe-
rencial está no cálculo de probabilidades. Fazemos uso de:

Estimação - A técnica de estimação consiste em utilizar um 
conjunto de dados incompletos, ao qual iremos chamar de amos-
tra, e nele calcular estimativas de quantidades de interesse. Estas 
estimativas podem ser pontuais (representadas por um único valor) 
ou intervalares.

Teste de Hipóteses - O fundamento do teste estatístico de hi-
póteses é levantar suposições acerca de uma quantidade não co-
nhecida e utilizar, também, dados incompletos para criar uma regra 
de escolha.

População e amostra

População: é o conjunto de todas as unidades sobre as quais 
há o interesse de investigar uma ou mais características.

Variáveis e suas classificações

Qualitativas – quando seus valores são expressos por atribu-
tos: sexo (masculino ou feminino), cor da pele, entre outros. Dize-
mos que estamos qualificando.

Quantitativas – quando seus valores são expressos em núme-
ros (salários dos operários, idade dos alunos, etc). Uma variável 
quantitativa que pode assumir qualquer valor entre dois limites 
recebe o nome de variável contínua; e uma variável que só pode 
assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável recebe o 
nome de variável discreta.

Fases do método estatístico
- Coleta de dados: após cuidadoso planejamento e a devida 

determinação das características mensuráveis do fenômeno que se 
quer pesquisar, damos início à coleta de dados numéricos necessá-
rios à sua descrição. A coleta pode ser direta e indireta.

- Crítica dos dados: depois de obtidos os dados, os mesmos 
devem ser cuidadosamente criticados, à procura de possível falhas 
e imperfeições, a fim de não incorrermos em erros grosseiros ou 
de certo vulto, que possam influir sensivelmente nos resultados. A 
crítica pode ser externa e interna.

- Apuração dos dados: soma e processamento dos dados obti-
dos e a disposição mediante critérios de classificação, que pode ser 
manual, eletromecânica ou eletrônica.

- Exposição ou apresentação de dados: os dados devem ser 
apresentados sob forma adequada (tabelas ou gráficos), tornando 
mais fácil o exame daquilo que está sendo objeto de tratamento 
estatístico.

- Análise dos resultados: realizadas anteriores (Estatística Des-
critiva), fazemos uma análise dos resultados obtidos, através dos 
métodos da Estatística Indutiva ou Inferencial, que tem por base 
a indução ou inferência, e tiramos desses resultados conclusões e 
previsões.

Censo

É uma avaliação direta de um parâmetro, utilizando-se todos os 
componentes da população.

Principais propriedades:
- Admite erros processual zero e tem 100% de confiabilidade;
- É caro;
- É lento;
- É quase sempre desatualizado (visto que se realizam em pe-

ríodos de anos 10 em 10 anos);
- Nem sempre é viável.

Dados brutos: é uma sequência de valores numéricos não or-
ganizados, obtidos diretamente da observação de um fenômeno 
coletivo.
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Rol: é uma sequência ordenada dos dados brutos.

Tabelas de frequência

 A partir dos dados brutos, podemos agrupar os valores de uma 
variável quantitativa ou qualitativa e construir a chamada tabela de 
frequências. As tabelas de frequências podem ser simples ou por 
faixas de valores, dependendo da classificação da variável.

Tabela de frequência simples

São adequadas para resumir observações de uma variável qua-
litativa ou quantitativa discreta, desde que esta apresente um con-
junto pequeno de diferentes valores. Exemplo:

A variável estado civil é qualitativa nominal e no levantamen-
to feito nos 385 indivíduos apareceram respostas que foram agru-
padas em 5 níveis (categorias) para esta variável: Solteiro, Casado, 
Divorciado, Viúvo e Outro. A construção da tabela de frequência 
simples, neste caso, resume os dados brutos pela contagem de ve-
zes (frequência absoluta) que uma determinada categoria foi ob-
servada.

Tabelas de frequências em faixas de valores

Para agrupar dados de uma variável quantitativa contínua ou 
até mesmo uma variável quantitativa discreta com muitos valores 
diferentes, a tabela de frequências simples não é mais um méto-
do de resumo, pois corremos o risco de praticamente reproduzir os 
dados brutos.

Utilizando este procedimento, devemos tomar cuidado pois ao 
contrário da tabela de frequência simples, não é mais possível re-
produzir a lista de dados a partir da organização tabular. Em outras 
palavras, estamos perdendo informação ao condensá-las.

Exemplo: A tabela traz dados sobre as horas semanais de ativi-
dades físicas dos 50 estudantes que participaram do levantamento 
sobre hábitos de lazer.

O resumo da tabela é feito mediante a construção de 6 inter-
valos de comprimento igual a 2 horas e posteriormente a contagem 
de indivíduos com valores identificados ao intervalo. Um indivíduo 
que gastou 6 horas semanais de exercício será contado no quarto 
intervalo (6|–8) que inclui o valor 6 e exclui o valor 8.

Para acharmos esses valores vamos fazer uso das seguintes in-
formações:

- Determinar a quantidade de classes(k)

- Calcular a amplitude das classes(h):
**Calcule a amplitude do conjunto de dados: L = xmáx–xmín
**Calcule a amplitude (largura) da classe: h = L / k
Arredonde convenientemente

- Calcular os Limites das Classes

- Limite das classes

Utilize a notação: [x,y) –intervalo de entre x (fechado) até y 
(aberto)

Frequentemente temos que “arredondar “a amplitude das 
classes e, consequentemente, arredondar também os limites das 
classes. Como sugestão, podemos tentar, se possível, um ajuste si-
métrico nos limites das classes das pontas nas quais, usualmente, a 
quantidade de dados é menor.

- Ponto médio das classes
xk= (Lsuperior–Linferior) / 2

Distribuição de frequência

Frequência absoluta e Histograma1

Quando trabalhamos com um grande quantitativo de dados, 
passamos a trabalhar com os dados agrupados. Então fazemos uso 
das tabelas de distribuição de frequência, entre outros recursos que 
facilitarão a compreensão dos dados.

Na distribuição de frequência listamos todos os valores coleta-
dos, um em cada linha, marcam-se as vezes em que eles aparecem, 
incluindo as repetições, e conta-se a quantidade de ocorrências de 
cada valor. Por este motivo, tabelas que apresentam valores e suas 
ocorrências denominam-se distribuição de frequências.

O termo “frequência” indica o número de vezes que um dado 
aparece numa observação estatística. Exemplo:

Um professor organizou os resultados obtidos em uma prova 
com 25 alunos da seguinte forma:

1  Associação Educacional Dom Bosco - Estatística e probabilidade - Uanderson 
Rebula de Oliveira
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Vamos organizá-los de modo que a consulta a eles seja simplifi-
cada. Então, faremos a distribuição de frequência destas notas, por 
meio da contagem de dados, que podemos chamar de frequência 
de dados absolutos.

Esta forma de organizar dados é conhecida como distribuição 
de frequência, e o número de vezes que um dado aparece é chama-
do de frequência absoluta. O somatório SEMPRE é a quantidade de 
dados apresentados, que neste é 25.

Quando os dados numéricos são organizados, eles geralmen-
te são ordenados do menor para o maior, divididos em grupos de 
tamanho razoável e, depois, são colocados em gráficos para que 
se examine sua forma, ou distribuição. Este gráfico é chamado de 
Histograma. Um histograma é um gráfico de colunas juntas. Em um 
histograma não existem espaços entre as colunas adjacentes, como 
ocorre em um gráfico de colunas. No exemplo, a escala horizontal 
(→) representa as notas e a escala vertical (↑) as frequências. Os 
gráficos são a melhor forma de apresentação dos dados.

Em Estatística não trabalhamos somente com frequência ab-
soluta (f), mas também com outros tipos de frequências, que são: 
frequência relativa (fr), frequência absoluta acumulada (Fa) e fre-
quência relativa cumulada (FRa).

Frequência Relativa fr (%)

Representado por fr(%), significa a relação existente entre a 
frequência absoluta f e a soma das frequências ∑f. É a porcentagem 
(%) do número de vezes que cada dado aparece em relação ao total.

Frequência Absoluta Acumulada Fa

Representado por Fa, significa a soma das frequências absolu-
tas até o elemento analisado.

Frequência Relativa Acumulada FRa (%)

Representado por FRa (%), significa a soma das frequências re-
lativas fr(%) até o elemento analisado.

Observe que os valores ao lado, deverão coincidir.
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Agrupamento em Classes

Em uma distribuição de frequência, ao se trabalhar com grandes conjuntos de dados e com valores dispersos, podemos agrupá-los em 
classes. Isso torna muito fácil a compreensão dos dados e uma melhor visualização dos mesmos.

Se um conjunto de dados for muito disperso, uma representação melhor seria através do agrupamento dos dados com a construção 
de classes de frequência. Caso isso não ocorresse, a tabela ficaria muito extensa. 

Exemplo: Um radar instalado em uma rodovia registrou a velocidade (em Km/h) de 40 veículos.

Montando a tabela de distribuição de frequência temos:
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É fácil ver que a distribuição de frequências diretamente obtida a partir desses dados é dada uma tabela razoavelmente extensa.
A distribuição em” classes” é como se fosse uma compressão dos dados. Imagine se fizéssemos uma distribuição de frequência de 

todas velocidades (de 70 a 128). A tabela ficaria imensa! Por este motivo existe a distribuição de frequência com classes.
Como criar uma Distribuição de Frequência com classes
Partindo dos dados anteriores teremos: 
- Calcule a quantidade de classes (i), pela raiz da quantidade de dados. São 40 veículos. Então:
√40 = 6,3 ≈ i = 6 classes.
- Calcule a amplitude de classe (h) que é o tamanho da classe, sendo:

O maior valor (128) e o Menor valor (70) são obtidos da lista dos registros das velocidades dos 40 veículos.
- Montar as classes a partir do Menor valor (70), somando com a amplitude de classe (10) até que se chegue na 6ª classe, assim:

Com isso termos os dados distribuídos da seguinte forma:

Tipos de intervalos de classe

No Brasil usa-se o intervalo ├ (Resolução 866/66 do IBGE). Já na literatura estrangeira utiliza-se comumente com intervalo fechado.

Conceitos importantes

Limites de classe ‐ São os valores extremos de cada classe. No exemplo 70 ├ 80, temos que o limite inferior é 70 e o limite superior 80.
Amplitude total da distribuição (AT) – É a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe, no 

exemplo 130 – 70 = 60.
Amplitude amostral (AA) – É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra, no exemplo 128 – 70 = 58.

A seguir estão as distribuições de frequências absoluta f, relativa fr(%), absoluta acumulada Fa e relativa acumulada FRa(%), bem como 
o Histograma desta distribuição.
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1 REGRA DE TRÊS SIMPLES E COMPOSTA, 
PROPORCIONALIDADES E PORCENTAGENS.

REGRA DE TRÊS SIMPLES

Os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou 
inversamente proporcionais podem ser resolvidos através de um 
processo prático, chamado REGRA DE TRÊS SIMPLES. 

- Duas grandezas são DIRETAMENTE PROPORCIONAIS quando 
ao aumentarmos/diminuirmos uma a outra também aumenta/
diminui.

- Duas grandezas são INVERSAMENTE PROPORCIONAIS quando 
ao aumentarmos uma a outra diminui e vice-versa.

Exemplos: 
01. (PM/SP – Oficial Administrativo – VUNESP) Em 3 de maio 

de 2014, o jornal Folha de S. Paulo publicou a seguinte informação 
sobre o número de casos de dengue na cidade de Campinas.

De acordo com essas informações, o número de casos 
registrados na cidade de Campinas, até 28 de abril de 2014, teve 
um aumento em relação ao número de casos registrados em 2007, 
aproximadamente, de

(A) 70%.
(B) 65%.
(C) 60%.
(D) 55%.
(E) 50%.

Resolução:
Utilizaremos uma regra de três simples:
 ano %
 11442------- 100
 17136------- x
11442.x = 17136 . 100 x = 1713600 / 11442 = 149,8% 

(aproximado)
149,8% – 100% = 49,8%
Aproximando o valor, teremos 50%
Resposta: E.

02. (PRODAM/AM – Auxiliar de Motorista – FUNCAB) 
Numa transportadora, 15 caminhões de mesma capacidade 
transportam toda a carga de um galpão em quatro horas. Se três 
deles quebrassem, em quanto tempo os outros caminhões fariam 
o mesmo trabalho?

(A) 3 h 12 min
(B) 5 h
(C) 5 h 30 min
(D) 6 h
(E) 6 h 15 min

Resolução:
Vamos utilizar uma Regra de Três Simples Inversa, pois, quanto 

menos caminhões tivermos, mais horas demorará para transportar 
a carga:

Caminhões horas
15 ---------------- 4
(15 – 3) ------------- x
12.x = 4 . 15
x = 60 / 12
x = 5 h
Resposta: B.

REGRA DE TRÊS COMPOSTA

Chamamos de REGRA DE TRÊS COMPOSTA, problemas que 
envolvem mais de duas grandezas, diretamente ou inversamente 
proporcionais.

Exemplos:
01. (CÂMARA DE SÃO PAULO/SP – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

– FCC) O trabalho de varrição de 6.000 m² de calçada é feita em 
um dia de trabalho por 18 varredores trabalhando 5 horas por dia. 
Mantendo-se as mesmas proporções, 15 varredores varrerão 7.500 
m² de calçadas, em um dia, trabalhando por dia, o tempo de 

(A) 8 horas e 15 minutos.
(B) 9 horas.
(C) 7 horas e 45 minutos.
(D) 7 horas e 30 minutos.
(E) 5 horas e 30 minutos.

Resolução:
Comparando- se cada grandeza com aquela onde esta o x.
M²↑ varredores↓ horas↑
6000--------------18--------------5
7500--------------15--------------- x

Quanto mais a área, mais horas (diretamente proporcionais)
Quanto menos trabalhadores, mais horas (inversamente 

proporcionais)
5
𝑥

= 6000
7500

� 15
18

6000 � 15 � 𝑥 = 5 � 7500 � 18
90000𝑥 = 675000
𝑥 = 7,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

Como 0,5 h equivale a 30 minutos, logo o tempo será de 7 
horas e 30 minutos.

Resposta: D.
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02. (PREF. CORBÉLIA/PR – CONTADOR – FAUEL) Uma equipe 
constituída por 20 operários, trabalhando 8 horas por dia durante 
60 dias, realiza o calçamento de uma área igual a 4800 m². Se essa 
equipe fosse constituída por 15 operários, trabalhando 10 horas 
por dia, durante 80 dias, faria o calçamento de uma área igual a: 

(A) 4500 m²
(B) 5000 m²
(C) 5200 m²
(D) 6000 m²
(E) 6200 m²

Resolução:
Operários↑horas↑ dias↑ área↑
20-----------------8-------------60-------4800
15----------------10------------80--------x
Todas as grandezas são diretamente proporcionais, logo:

4800
𝑥

= 20
15
� 8
10
� 60
80

20 � 8 � 60 � 𝑥 = 4800 � 15 � 10 � 80
9600𝑥 = 57600000
𝑥 = 6000𝑚²

Resposta: D.

RAZÃO

É uma fração, sendo a e b dois números a sua razão, chama-se 
razão de a para b:a/b ou a:b , assim representados, sendo b ≠ 0. 
Temos que:

Exemplo:
(SEPLAN/GO – Perito Criminal – FUNIVERSA) Em uma ação 

policial, foram apreendidos 1 traficante e 150 kg de um produto 
parecido com maconha. Na análise laboratorial, o perito constatou 
que o produto apreendido não era maconha pura, isto é, era uma 
mistura da Cannabis sativa com outras ervas. Interrogado, o trafi-
cante revelou que, na produção de 5 kg desse produto, ele usava 
apenas 2 kg da Cannabis sativa; o restante era composto por várias 
“outras ervas”. Nesse caso, é correto afirmar que, para fabricar todo 
o produto apreendido, o traficante usou

(A) 50 kg de Cannabis sativa e 100 kg de outras ervas.
(B) 55 kg de Cannabis sativa e 95 kg de outras ervas.
(C) 60 kg de Cannabis sativa e 90 kg de outras ervas.
(D) 65 kg de Cannabis sativa e 85 kg de outras ervas.
(E) 70 kg de Cannabis sativa e 80 kg de outras ervas.

Resolução:
O enunciado fornece que a cada 5kg do produto temos que 2kg 

da Cannabis sativa e os demais outras ervas. Podemos escrever em 
forma de razão 2

5
, logo :

2
5

. 150 = 60𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑛𝑎𝑏𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  ∴ 150 − 60 = 90𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

Resposta: C.

Razões Especiais

São aquelas que recebem um nome especial. Vejamos algu-
mas:

Velocidade: é razão entre a distância percorrida e o tempo gas-
to para percorrê-la.

Densidade: é a razão entre a massa de um corpo e o seu volu-
me ocupado por esse corpo. 

PROPORÇÃO

É uma igualdade entre duas frações ou duas razões.

Lemos: a esta para b, assim como c está para d.

Ainda temos:

Propriedades da Proporção

- Propriedade Fundamental: o produto dos meios é igual ao 
produto dos extremos:

a . d = b . c

- A soma/diferença dos dois primeiros termos está para o pri-
meiro (ou para o segundo termo), assim como a soma/diferença 
dos dois últimos está para o terceiro (ou para o quarto termo).

𝑎
𝑏

=
𝑐
𝑑

 →  
𝑎 + 𝑏
𝑎

=
𝑐 + 𝑑
𝑐

  𝑜𝑢  
𝑎 + 𝑏
𝑏

=
𝑐 + 𝑑
𝑑

𝑎
𝑏

=
𝑐
𝑑

 →  
𝑎 −𝑏
𝑎

=
𝑐 −𝑑
𝑐

  𝑜𝑢  
𝑎 −𝑏
𝑏

=
𝑐 −𝑑
𝑑

- A soma/diferença dos antecedentes está para a soma/dife-
rença dos consequentes, assim como cada antecedente está para 
o seu consequente.

𝑎
𝑏

=
𝑐
𝑑

 →  
𝑎 + 𝑐
𝑏 + 𝑑

=
𝑎
𝑏

  𝑜𝑢  
𝑎 + 𝑐
𝑏 + 𝑑

=
𝑐
𝑑

 

𝑎
𝑏

=
𝑐
𝑑

 →  
𝑎 − 𝑐
𝑏 − 𝑑

=
𝑎
𝑏

 𝑜𝑢  
𝑎 − 𝑐
𝑏 −𝑑

=
𝑐
𝑑
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Exemplo:
(MP/SP – Auxiliar de Promotoria I – Administrativo – VUNESP) 

A medida do comprimento de um salão retangular está para a me-
dida de sua largura assim como 4 está para 3. No piso desse salão, 
foram colocados somente ladrilhos quadrados inteiros, revestindo-
-o totalmente. Se cada fileira de ladrilhos, no sentido do compri-
mento do piso, recebeu 28 ladrilhos, então o número mínimo de 
ladrilhos necessários para revestir totalmente esse piso foi igual a

(A) 588.
(B) 350.
(C) 454.
(D) 476.
(E) 382.

Resolução:

𝐶
𝐿

= 
4
3  que fica 4L = 3C

Fazendo C = 28 e substituindo na proporção, temos:

28
𝐿

= 
4
3

4L = 28 . 3 
L = 84 / 4 
L = 21 ladrilhos

Assim, o total de ladrilhos foi de 28. 21 = 588
Resposta: A. 

DIVISÃO PROPORCIONAL

Quando realizamos uma divisão diretamente proporcional 
estamos dividindo um número de maneira proporcional a uma se-
quência de outros números. A divisão pode ser de diferentes tipos, 
vejamos:

Divisão Diretamente Proporcional

1) Divisão em duas partes diretamente proporcionais: para 
decompor um número M em duas partes A e B diretamente propor-
cionais a p e q, montamos um sistema com duas equações e duas 
incógnitas, de modo que a soma das partes seja A + B = M: 

𝐴
𝑝

=
𝐵
𝑞

=
𝐴 + 𝐵
𝑝 + 𝑞

=
𝑀

𝑝 + 𝑞
= 𝑲

O valor de K é que proporciona a solução pois: A = K.p e B = K.q

2) Divisão em várias partes diretamente proporcionais: para 
decompor um número M em partes x1, x2, ..., xn diretamente pro-
porcionais a p1, p2, ..., pn, deve-se montar um sistema com n equa-
ções e n incógnitas, sendo as somas x1 + x2 + ... + xn= M e p1 + p2 + ... 
+ pn = P:

𝑥1
𝑝1

=
𝑥2
𝑝2

= ⋯ =
𝑥𝑛
𝑝𝑛

=
𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛
𝑝1 + 𝑝2+ ⋯𝑝𝑛

=
𝑀
𝑃

= 𝑲

Divisão Inversamente Proporcional

 1) Divisão em duas partes inversamente proporcionais: para 
decompor um número M em duas partes A e B inversamente pro-
porcionais a p e q, deve-se decompor este número M em duas par-
tes A e B diretamente proporcionais a 1/p e 1/q, que são, respecti-
vamente, os inversos de p e q. Assim basta montar o sistema com 
duas equações e duas incógnitas tal que A + B = M:

𝐴
1 𝑝⁄

=
𝐵

1 𝑞⁄
=

𝐴 +𝐵
1 𝑝⁄ + 1 𝑞⁄

=
𝑀

1 𝑝⁄ + 1 𝑞⁄
=
𝑀.𝑝.𝑞
𝑝 + 𝑞

= 𝑲

O valor de K proporciona a solução pois: A = K/p e B = K/q.

2) Divisão em várias partes inversamente proporcionais: para 
decompor um número M em n partes x1, x2, ..., xn inversamente pro-
porcionais a p1, p2, ..., pn, basta decompor este número M em n 
partes x1, x2, ..., xn diretamente proporcionais a 1/p1, 1/p2, ..., 1/pn. A 
montagem do sistema com n equações e n incógnitas, assume que 
x1 + x2 + ... + xn= M:

𝑥1
1 𝑝⁄ 1

= 𝑥2
1 𝑝⁄ 2

= ⋯ = 𝑥𝑛
1
𝑝𝑛

= 𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛
1
𝑝1
+ 1
𝑝2
+⋯1

𝑝𝑛

= 𝑀
1
𝑝1
+1𝑝2

+⋯+1𝑝𝑛

= 𝑲

Divisão em partes direta e inversamente proporcionais

1) Divisão em duas partes direta e inversamente proporcio-
nais: para decompor um número M em duas partes A e B direta-
mente proporcionais a, c e d e inversamente proporcionais a p e q, 
deve-se decompor este número M em duas partes A e B diretamen-
te proporcionais a c/q e d/q, basta montar um sistema com duas 
equações e duas incógnitas de forma que A + B = M

O valor de K proporciona a solução pois: A = K.c/p e B = K.d/q.

𝐴
𝑐 𝑝⁄

=
𝐵
𝑑 𝑞⁄

=
𝐴 +𝐵

𝑐 𝑝⁄ + 𝑑 𝑞⁄
=

𝑀
𝑐 𝑝⁄ + 𝑑 𝑞⁄

=
𝑀 .𝑝.𝑞

𝑐 .𝑞 + 𝑝. 𝑑
= 𝑲

2) Divisão em n partes direta e inversamente proporcionais: 
para decompor um número M em n partes x1, x2, ..., xn diretamente 
proporcionais a p1, p2, ..., pn e inversamente proporcionais a q1, q2, 
..., qn, basta decompor este número M em n partes x1, x2, ..., xn dire-
tamente proporcionais a p1/q1, p2/q2, ..., pn/qn.

A montagem do sistema com n equações e n incógnitas exige 
que x1 + x2 + ... + xn = M:

𝑥1
𝑝1 𝑞⁄ 1

=
𝑥2

𝑝2 𝑞⁄ 2
= ⋯ =

𝑥𝑛
𝑝𝑛
𝑞𝑛

=
𝑥𝑛 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛
𝑝1
𝑞1

+ 𝑝2
𝑞2

+⋯+ 𝑝𝑛
𝑞𝑛

= 𝑲

Exemplos:
01. (Pref. Paulistana/PI – Professor de Matemática – IMA) 

Uma herança de R$ 750.000,00 deve ser repartida entre três her-
deiros, em partes proporcionais a suas idades que são de 5, 8 e 12 
anos. O mais velho receberá o valor de: 

(A) R$ 420.000,00 
(B) R$ 250.000,00 
(C) R$ 360.000,00 
(D) R$ 400.000,00 
(E) R$ 350.000,00 
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Resolução:
5x + 8x + 12x = 750.000
25x = 750.000
x = 30.000
O mais velho receberá: 12⋅30000=360000
Resposta: C.

02. (TRF 3ª – Técnico Judiciário – FCC) Quatro funcionários di-
vidirão, em partes diretamente proporcionais aos anos dedicados 
para a empresa, um bônus de R$36.000,00. Sabe-se que dentre 
esses quatro funcionários um deles já possui 2 anos trabalhados, 
outro possui 7 anos trabalhados, outro possui 6 anos trabalhados e 
o outro terá direito, nessa divisão, à quantia de R$6.000,00. Dessa 
maneira, o número de anos dedicados para a empresa, desse últi-
mo funcionário citado, é igual a

(A) 5.
(B) 7.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

Resolução:
2x + 7x + 6x + 6000 = 36000
15x = 30000
x = 2000
Como o último recebeu R$ 6.000,00, significa que ele se dedi-

cou 3 anos a empresa, pois 2000.3 = 6000
Resposta: D.

03. (Câmara de São Paulo/SP – Técnico Administrativo – FCC) 
Uma prefeitura destinou a quantia de 54 milhões de reais para a 
construção de três escolas de educação infantil. A área a ser cons-
truída em cada escola é, respectivamente, 1.500 m², 1.200 m² e 900 
m² e a quantia destinada à cada escola é diretamente proporcional 
a área a ser construída. 

Sendo assim, a quantia destinada à construção da escola com 
1.500 m² é, em reais, igual a 

(A) 22,5 milhões. 
(B) 13,5 milhões. 
(C) 15 milhões. 
(D) 27 milhões. 
(E) 21,75 milhões.

Resolução:
1500x + 1200x + 900x = 54000000
3600x = 54000000
x = 15000
Escola de 1500 m²: 1500.15000 = 22500000 = 22,5 milhões.
Resposta: A.
 
04. (SABESP – Atendente a Clientes 01 – FCC) Uma empresa 

quer doar a três funcionários um bônus de R$ 45.750,00. Será feita 
uma divisão proporcional ao tempo de serviço de cada um deles. Sr. 
Fortes trabalhou durante 12 anos e 8 meses. Sra. Lourdes trabalhou 
durante 9 anos e 7 meses e Srta. Matilde trabalhou durante 3 anos 
e 2 meses. O valor, em reais, que a Srta. Matilde recebeu a menos 
que o Sr. Fortes é

(A) 17.100,00.
(B) 5.700,00.
(C) 22.800,00.
(D) 17.250,00.
(E) 15.000,00.

Resolução:
* Fortes: 12 anos e 8 meses = 12.12 + 8 = 144 + 8 = 152 meses
* Lourdes: 9 anos e 7 meses = 9.12 + 7 = 108 + 7 = 115 meses
* Matilde: 3 anos e 2 meses = 3.12 + 2 = 36 + 2 = 38 meses
* TOTAL: 152 + 115 + 38 = 305 meses
* Vamos chamar a quantidade que cada um vai receber de F, 

L e M.

𝑭
152

=  
𝑳

115
= 

𝑴
38

= 
𝑭 + 𝑳+𝑴

152 + 115 + 38
= 

45750
305

= 150

Agora, vamos calcular o valor que M e F receberam:

𝑴
38

=  150

M = 38 . 150 = R$ 5 700,00

𝑭
152

=  150

F = 152 . 150 = R$ 22 800,00
Por fim, a diferença é:22 800 – 5700 = R$ 17 100,00
Resposta: A.

05. (SESP/MT – Perito Oficial Criminal - Engenharia Civil/Enge-
nharia Elétrica/Física/Matemática – FUNCAB/2014) Maria, Júlia e 
Carla dividirão R$ 72.000,00 em partes inversamente proporcionais 
às suas idades. Sabendo que Maria tem 8 anos, Júlia,12 e Carla, 
24, determine quanto receberá quem ficar com a maior parte da 
divisão.

(A) R$ 36.000,00
(B) R$ 60.000,00
(C) R$ 48.000,00
(D) R$ 24.000,00
(E) R$ 30.000,00

Resolução:
𝑀
1
1
8

=
𝐽
1
1
12

= 
𝐶
1
1
24

 =  
𝑀 +𝐽+𝐶

1
3+2+1
24

= 
72000
1
6
24

= 72000  .24
6 .1

= 72000 . 4 = 288000

Resposta: A.

A maior parte ficará para a mais nova (grandeza inversamente 
proporcional).

Assim:

8.𝑀
1

=  288000

8.M = 288 000 
M = 288 000 / 8 
M = R$ 36 000,00
M + J + C = 72000

2 JUROS SIMPLES E COMPOSTOS.
3 CAPITALIZAÇÃO E DESCONTO.

JUROS SIMPLES E COMPOSTOS

Juros simples (ou capitalização simples) 

Os juros são determinados tomando como base de cálculo o 
capital da operação, e o total do juro é devido ao credor (aquele que 
empresta) no final da operação. Devemos ter em mente:
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- Os juros são representados pela letra J*.
- O dinheiro que se deposita ou se empresta chamamos de ca-

pital e é representado pela letra C (capital) ou P(principal) ou VP ou 
PV (valor presente) *.

- O tempo de depósito ou de empréstimo é representado pela 
letra t ou n.*

- A taxa de juros é a razão centesimal que incide sobre um capi-
tal durante certo tempo. É representado pela letra i e utilizada para 
calcular juros.

*Varia de acordo com a bibliografia estudada.

ATENÇÃO: Devemos sempre relacionar a taxa e o tempo na 
mesma unidade para efetuarmos os cálculos.

Usamos a seguinte fórmula: 

Em juros simples:
- O capital cresce linearmente com o tempo;
- O capital cresce a uma progressão aritmética de razão: J=C.i
- A taxa i e o tempo t devem ser expressos na mesma unidade.
- Devemos expressar a taxa i na forma decimal.
- Montante (M) ou FV (valor futuro) é a soma do capital com 

os juros, ou seja: 
M = C + J 
M = C.(1+i.t) 

Exemplo: (PRODAM/AM – Assistente – FUNCAB) Qual é o ca-
pital que, investido no sistema de juros simples e à taxa mensal de 
2,5 %, produzirá um montante de R$ 3.900,00 em oito meses?

(A) R$ 1.650,00
(B) R$ 2.225,00
(C) R$ 3.250,00
(D) R$ 3.460,00
(E) R$ 3.500,00

Resolução:
Montante = Capital + juros, ou seja: j = M – C , que fica: j = 

3900 – C( I )
Agora, é só substituir ( I ) na fórmula do juros simples: 

𝑗 = 𝐶.𝑖.𝑡
100

3900 −𝐶 = 𝐶 .2,5.8
100

390000 – 100.C = 2,5 . 8 . C
– 100.C – 20.C = – 390000 . (– 1)
120.C = 390000
C = 390000 / 120
C = R$ 3250,00

Resposta: C.

Juros compostos (capitalização composta): a taxa de juros inci-
de sobre o capital de cada período. Também conhecido como “juros 
sobre juros”.

Usamos a seguinte fórmula: 

O (1+i)t ou (1+i)n é chamado de fator de acumulação de capital.

ATENÇÃO: as unidades de tempo referentes à taxa de juros (i) e 
do período (t), tem de ser necessariamente iguais.

O crescimento do principal (capital) em:
- juros simples é LINEAR, CONSTANTE;
- juros compostos é EXPONENCIAL, GEOMÉTRICO e, portanto 

tem um crescimento muito mais “rápido”;
Observe no gráfico que:
- O montante após 1º tempo é igual tanto para o regime de 

juros simples como para juros compostos;
- Antes do 1º tempo o montante seria maior no regime de ju-

ros simples;
- Depois do 1º tempo o montante seria maior no regime de 

juros compostos.

Exemplo: (Pref. Guarujá/SP – SEDUC – Professor de Matemá-
tica – CAIPIMES) Um capital foi aplicado por um período de 3 anos, 
com taxa de juros compostos de 10% ao ano. É correto afirmar que 
essa aplicação rendeu juros que corresponderam a, exatamente:

(A) 30% do capital aplicado.
(B) 31,20% do capital aplicado.
(C) 32% do capital aplicado.
(D) 33,10% do capital aplicado.

Resolução:

10% = 0,1
𝑀 = 𝐶 . (1 + 𝑖)𝑡

𝑀 = 𝐶 . (1 + 0,1)3

𝑀 = 𝐶 . (1,1)3

𝑀 = 1,331.𝐶
Como, M = C + j , ou seja , j = M – C , temos:
j = 1,331.C – C = 0,331 . C
0,331 = 33,10 / 100 = 33,10%

Resposta: D.
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1 ORÇAMENTO PÚBLICO. 1.1 CONCEITO. 1.2 TÉCNICAS 
ORÇAMENTÁRIAS. 1.3 PRINCÍPIOS 

ORÇAMENTÁRIOS. 

Tradicionalmente o orçamento é compreendido como uma 
peça que contém apenas a previsão das receitas e a fixação das 
despesas para determinado período, sem preocupação com planos 
governamentais de desenvolvimento, tratando-se assim de mera 
peça contábil - financeira. Tal conceito não pode mais ser admitido, 
pois, conforme vimos no módulo anterior, a intervenção estatal na 
vida da sociedade aumentou de forma acentuada e com isso o pla-
nejamento das ações do Estado é imprescindível.

Hoje, o orçamento é utilizado como instrumento de planeja-
mento da ação governamental, possuindo um aspecto dinâmico, ao 
contrário do orçamento tradicional já superado, que possuía cará-
ter eminentemente estático.

Para Aliomar Baleeiro, o orçamento público “é o ato pelo qual 
o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza, por certo 
período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcio-
namento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política 
econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas 
já criadas em lei”.

A função do Orçamento é permitir que a sociedade acompa-
nhe o fluxo de recursos do Estado (receitas e despesas). Para isto, o 
governo traduz o seu plano de ação em forma de lei. Esta lei passa 
a representar seu compromisso executivo com a sociedade que lhe 
delegou poder.

O projeto de lei orçamentária é elaborado pelo Executivo, e 
submetido à apreciação do Legislativo, que pode realizar alterações 
no texto final. A partir daí, o Executivo deve promover sua imple-
mentação de forma eficiente e econômica, dando transparência pú-
blica a esta implementação. Por isso o orçamento é um problema 
quando uma administração tem dificuldades para conviver com a 
vontade do Legislativo e da sociedade: devido à sua força de lei, o 
orçamento é um limite à sua ação.

Em sua expressão final, o orçamento é um extenso conjunto 
de valores agrupados por unidades orçamentárias, funções, pro-
gramas, atividades e projetos. Com a inflação, os valores não são 
imediatamente compreensíveis, requerendo vários cálculos e o 
conhecimento de conceitos de matemática financeira para seu en-
tendimento. Isso tudo dificulta a compreensão do orçamento e a 
sociedade vê debilitada sua possibilidade de participar da elabora-
ção, da aprovação, e, posteriormente, acompanhar a sua execução.

Pode-se melhorar a informação oferecida aos cidadãos sem di-
ficultar o entendimento, através da técnica chamada análise verti-
cal, agrupando as receitas e despesas em conjuntos (atividade, gru-
po, função), destacando-se individualmente aqueles que tenham 
participação significativa. É apresentada a participação percentual 
dos valores destinados a cada item no total das despesas ou recei-
tas. Em vez de comunicar um conjunto de números de difícil enten-
dimento ou valores sem base de comparação, é possível divulgar 
informações do tipo “a prefeitura vai gastar 15% dos seus recursos 
com pavimentação”, por exemplo.

Uma outra análise que pode ser realizada é a análise horizontal 
do orçamento. Esta técnica compara os valores do orçamento com 
os valores correspondentes nos orçamentos anteriores (expressos 
em valores reais, atualizados monetariamente, ou em moeda forte).

Essas técnicas e princípios de simplificação devem ser aplica-
dos na apresentação dos resultados da execução orçamentária (ou 
seja, do cumprimento do orçamento), confrontando o previsto com 
o realizado em cada período e para cada rubrica. Deve-se apresen-
tar, também, qual a porcentagem já recebida das receitas e a por-
centagem já realizada das despesas.

 É fundamental que a peça orçamentária seja convertida em 
valores constantes, permitindo avaliar o montante real de recursos 
envolvidos.

Uma outra forma de alteração do valor real é através das mar-
gens de suplementação. Para garantir flexibilidade na execução 
do orçamento, normalmente são previstas elevadas margens de 
suplementação, o que permite um uso dos recursos que modifica 
profundamente as prioridades estabelecidas. Com a indexação or-
çamentária mensal à inflação real, consegue-se o grau necessário 
de flexibilidade na execução orçamentária, sem permitir burlar o 
orçamento através de elevadas margens de suplementação. Pode-
-se restringir a margem a um máximo de 3%.

Não basta dizer quanto será arrecadado e gasto. É preciso apre-
sentar as condições que permitiram os níveis previstos de entrada 
e dispêndio de recursos.

No caso da receita, é importante destacar o nível de evolução 
econômica, as melhorias realizadas no sistema arrecadador, o nível 
de inadimplência, as alterações realizadas na legislação, os meca-
nismos de cobrança adotados.

No caso da despesa, é importante destacar os principais custos 
unitários de serviços e obras, as taxas de juros e demais encargos 
financeiros, a evolução do quadro de pessoal, a política salarial e a 
política de pagamento de empréstimos e de atrasados.

Os resultados que a simplificação do orçamento geram são, 
fundamentalmente, de natureza política. Ela permite transformar 
um processo nebuloso e de difícil compreensão em um conjunto de 
atividades caracterizadas pela transparência.

Como o orçamento passa a ser apresentado de forma mais sim-
ples e acessível, mais gente pode entender seu significado. A socie-
dade passa a ter mais condições de fiscalizar a execução orçamen-
tária e, por extensão, as próprias ações do governo municipal. Se, 
juntamente com esta simplificação, forem adotados instrumentos 
efetivos de intervenção da população na sua elaboração e controle, 
a participação popular terá maior eficácia.

Os orçamentos sintéticos, ao apresentar o orçamento (ou par-
tes dele, como o plano de obras e os orçamentos setoriais) de forma 
resumida, fornecem uma informação rápida e acessível. A análise 
vertical permite compreender o que de fato influencia a receita e 
para onde se destinam os recursos, sem a “poluição numérica” de 
dezenas de rubricas de baixo valor. Funciona como um demonstra-
tivo de origens e aplicações dos recursos da prefeitura, permitindo 
identificar com clareza o grau de dependência do governo de re-
cursos próprios e de terceiros, a importância relativa das principais 
despesas, através do esclarecimento da proporção dos recursos 
destinada ao pagamento do serviço de terceiros, dos materiais de 
consumo, encargos financeiros, obras, etc.

A análise horizontal facilita as comparações com governos e 
anos anteriores.

A evidenciação das premissas desnuda o orçamento ao públi-
co, trazendo possibilidades de comparação. Permite perguntas do 
tipo: “por que a prefeitura vai pagar x por este serviço, se o seu 
preço de mercado é metade de x ?”. Contribui para esclarecer os 
motivos de ineficiência da prefeitura nas suas atividades-meio e na 
execução das políticas públicas.
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Apesar dos muitos avanços alcançados na gestão das contas 
públicas no Brasil, a sociedade ainda não se desfez da sensação de 
caixa preta quando se trata de acompanhar as contas públicas. 

A gestão das contas públicas brasileiras passou por melhorias 
institucionais tão expressivas que é possível falar-se de uma verda-
deira revolução. Mudanças relevantes abrangeram os processos e 
ferramentas de trabalho, a organização institucional, a constituição 
e capacitação de quadros de servidores, a reformulação do arca-
bouço legal e normativo e a melhoria do relacionamento com a so-
ciedade, em âmbito federal, estadual e municipal.

Os diferentes atores que participam da gestão das finanças pú-
blicas tiveram suas funções redefinidas, ampliando-se as prerroga-
tivas do Poder Legislativo na condução do processo decisório perti-
nente à priorização do gasto e à alocação da despesa. Esse processo 
se efetivou fundamentalmente pela unificação dos orçamentos do 
Governo Federal, antes constituído pelo orçamento da União, pelo 
orçamento monetário e pelo orçamento da previdência social.

Criou-se a Secretaria do Tesouro Nacional, em processo em que 
foram redefinidas as funções do Banco do Brasil, do Banco Central 
e do Tesouro Nacional.

Consolidou-se a visão de que o horizonte do planejamento 
deve compreender a elaboração de um Plano Plurianual (PPA) e, a 
cada ano, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que por sua 
vez deve preceder a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Introduziu-se o conceito de responsabilidade fiscal, reconhe-
cendo-se que os resultados fiscais e, por consequência, os níveis de 
endividamento do Estado, não podem ficar ao sabor do acaso, mas 
devem decorrer de atividade planejada, consubstanciada na fixação 
de metas fiscais. Os processos orçamentário e de planejamento, se-
guindo a tendência mundial, evoluíram das bases do orçamento-
-programa para a incorporação do conceito de resultados finalísti-
cos, em que os recursos arrecadados devem retornar à sociedade 
na forma de bens e serviços que transformem positivamente sua 
realidade.

A transparência dos gastos públicos tornou-se possível graças 
à introdução de modernos recursos tecnológicos, propiciando re-
gistros contábeis mais ágeis e plenamente confiáveis. A execução 
orçamentária e financeira passou a contar com facilidades opera-
cionais e melhores mecanismos de controle. Por consequência, a 
atuação dos órgãos de controle tornou-se mais eficaz, com a ado-
ção de novo instrumental de trabalho, como a introdução do SIAFI 
e da conta única do Tesouro Nacional, acompanhados de diversos 
outros aperfeiçoamentos de ferramentas de gestão.

Evolução histórica dos princípios orçamentários 
constitucionais

Resultado da experiência histórica da gestão dos recursos pú-
blicos, os princípios orçamentários foram sendo desenvolvidos pela 
doutrina e pela jurisprudência, permitindo às normas orçamentá-
rias adquirirem crescente eficácia.

Assim, os princípios, sendo enunciados em sua totalidade de 
maneira genérica que quase sempre se expressam em linguagem 
constitucional ou legal, estão entre os valores e as normas na escala 
da concretização do direito e com eles não se confundem. 

Os princípios representam o primeiro estágio de concretização 
dos valores jurídicos a que se vinculam. A justiça e a segurança jurí-
dica começam a adquirir concretitude normativa e ganham expres-
são escrita. 

Mas os princípios ainda comportam grau elevado de abstração 
e indeterminação.

Os princípios financeiros são dotados de eficácia, isto é, produ-
zem efeitos e vinculam a eficácia principiológica, conducente à nor-
mativa plena, e não a eficácia própria da regra concreta, atributiva 
de direitos e obrigações.

Assim, os princípios não se colocam, pois, além ou acima do 
Direito (ou do próprio Direito positivo); também eles - numa visão 
ampla, superadora de concepções positivistas, literalista e absoluti-
zantes das fontes legais - fazem parte do complexo ordenamental. 

Não se contrapõem às normas, contrapõem-se tão-somente 
aos preceitos; as normas jurídicas é que se dividem em normas-
-princípios e normas-disposições.

Resultado da experiência histórica da gestão dos recursos pú-
blicos, os princípios orçamentários foram sendo desenvolvidos pela 
doutrina e pela jurisprudência, permitindo às normas orçamentá-
rias adquirirem crescente eficácia, ou seja, que produzissem o efei-
to desejado, tivessem efetividade social, e fossem realmente ob-
servadas pelos receptores da norma, em especial o agente público. 

Como princípios informadores do direito - e são na verdade as 
idéias centrais do sistema dando-lhe sentido lógico - foram sendo, 
gradativa e cumulativamente, incorporados ao sistema normativo. 

Os princípios orçamentários, portanto, projetam efeitos sobre 
a criação - subsidiando o processo legislativo -, a integração - possi-
bilitando a colmatagem das lacunas existentes no ordenamento - e 
a interpretação do direito orçamentário, auxiliando no exercício da 
função jurisdicional ao permitir a aplicação da norma a situação não 
regulada especificamente.

Alguns desses princípios foram adotados em certo momento 
por condizerem com as necessidades da época e posteriormente 
abandonados, ou pelo menos transformados, relativizados, ou mes-
mo mitigados, e o que ocorreu com o princípio do equilíbrio orça-
mentário, tão precioso ao estado liberal do século XIX, e que foi em 
parte relativizado com o advento do estado do bem estar social no 
período pós guerra. 

Nos anos oitenta e noventa, em movimento pendular, o prin-
cípio do equilíbrio orçamentário foi revigorado e dada nova roupa-
gem em face dos crescentes déficits estruturais advindos da dificul-
dade do Estado em financiar os extensos programas de segurança 
social e de alavancagem do desenvolvimento econômico.

Nossas Constituições, desde a Imperial até a atual, sempre de-
ram tratamento privilegiado à matéria orçamentária. 

De maneira crescente, foram sendo incorporados novos princí-
pios orçamentários às várias cartas constitucionais reguladoras do 
Estado brasileiro.

Instaura-se a ordem constitucional soberana em nosso Impé-
rio, e a Carta de 1824, em seus arts.171 e 172, institui as primeiras 
normas sobre o orçamento público no Brasil . 

Estatui-se a reserva de lei - a aprovação da peça orçamentária 
deve observar regular processo legislativo - e a reserva de parla-
mento - a competência para a aprovação é privativa do Poder Le-
gislativo, sujeita à sanção do Poder Executivo - para a aprovação do 
orçamento.

Insere-se O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE, ou temporalidade- 
significa que a autorização legislativa do gasto deve ser renovada a 
cada exercício financeiro - o orçamento era para viger por um ano 
e sua elaboração competência do Ministro da Fazenda, cabendo à 
Assembléia-Geral - Câmara dos Deputados e Senado - sua discussão 
e aprovação.

Pari passu com a inserção da anualidade, fixa-se o PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE DA DESPESA - advindo do princípio geral da sub-
missão da Administração à lei, a despesa pública deve ter prévia 
autorização legal. Entretanto, no período de 1822 a 1829, o Brasil 
somente teve orçamentos para a Corte e a Província do Rio de Ja-
neiro, não sendo observado o PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE - o 
orçamento deve conter todas as receitas e despesas da entidade, 
de qualquer natureza, procedência ou destino, inclusive a dos fun-
dos, dos empréstimos e dos subsídios.

O primeiro orçamento geral do Império somente seria apro-
vado oito anos após a Independência, pelo Decreto Legislativo de 
15.12.1830, referente ao exercício 1831-32. 
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Este orçamento continha normas relativas à elaboração dos 
orçamentos futuros, aos balanços, à instituição de comissões parla-
mentares para o exame de qualquer repartição pública e à obrigato-
riedade de os ministros de Estado apresentarem relatórios impres-
sos sobre o estado dos negócios a cargo das respectivas pastas e a 
utilização das verbas sob sua responsabilidade.

A reforma na Constituição imperial de 1824, emendada pela Lei 
de 12.08.1834, regulou o funcionamento das assembléias legislati-
vas provinciais definindo-lhes a competência na fixação das receitas 
e despesas municipais e provinciais, bem como regrando a reparti-
ção entre os municípios e a sua fiscalização.

A Constituição republicana de 1891 introduziu profundas alte-
rações no processo orçamentário. A elaboração do orçamento pas-
sou à competência privativa do Congresso Nacional. 

Embora a Câmara dos Deputados tenha assumido a responsa-
bilidade pela elaboração do orçamento, a iniciativa sempre partiu 
do gabinete do ministro da Fazenda que, mediante entendimentos 
reservados e extra-oficiais, orientava a comissão parlamentar de fi-
nanças na confecção da lei orçamentária.

A experiência orçamentária da República Velha revelou-se ina-
dequada. Os parlamentos, em toda parte, são mais sensíveis à cria-
ção de despesas do que ao controle do déficit. 

A reforma Constitucional de 1926 tratou de eliminar as distor-
ções observadas no orçamento da República. Buscou-se, para tanto, 
promover duas alterações significativas: a proibição da concessão 
de créditos ilimitados e a introdução do princípio constitucional da 
exclusividade, ao inserir-se preceito prevendo: “Art. 34. § 1º As leis 
de orçamento não podem conter disposições estranhas à previ-
são da receita e à despesa fixada para os serviços anteriormente 
criados. Não se incluem nessa proibição: a) a autorização para 
abertura de créditos suplementares e para operações de crédito 
como antecipação da receita; b) a determinação do destino a dar 
ao saldo do exercício ou do modo de cobrir o deficit.”

O PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE, ou da pureza orçamentá-
ria, limita o conteúdo da lei orçamentária, impedindo que nela se 
pretendam incluir normas pertencentes a outros campos jurídicos, 
como forma de se tirar proveito de um processo legislativo mais 
rápido, as denominadas “caudas orçamentárias”, tackings dos in-
gleses, os riders dos norte-americanos, ou os Bepackungen dos 
alemães, ou ainda os cavaliers budgetaires dos franceses. Prática 
essa denominada por Epitácio Pessoa em 1922 de “verdadeira ca-
lamidade nacional”. No dizer de Ruy Barbosa, eram os “orçamentos 
rabilongos”, que introduziram o registro de hipotecas no Brasil e até 
a alteração no processo de desquite propiciaram. Essa foi a primei-
ra inserção deste princípio em textos constitucionais brasileiros, já 
na sua formulação clássica, segundo a qual a lei orçamentária não 
deveria conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação 
da despesa, ressalvadas: a autorização para abertura de créditos 
suplementares e para operações de crédito como antecipação de 
receita; e a determinação do destino a dar ao saldo do exercício ou 
do modo de cobrir o déficit.

O princípio da exclusividade sofreu duas modificações na Cons-
tituição de 1988. Na primeira, não mais se autoriza a inclusão na lei 
orçamentária de normas sobre o destino a dar ao saldo do exercício 
como o fazia a Constituição de 1967. 

Na segunda, podem ser autorizadas quaisquer operações de 
crédito, por antecipação de receita ou não. 

A mudança refletiu um aprimoramento da técnica orçamen-
tária, com o advento principalmente da Lei 4.320, de 1964, que 
regulou a utilização dos saldos financeiros apurados no exercício 
anterior pelo Tesouro ou entidades autárquicas e classificou como 
receita do orçamento o produto das operações de crédito.

A Constituição de 1934 restaurou, no plano constitucional, a 
competência do Poder Executivo para elaboração da proposta, que 
passou à responsabilidade direta do Presidente da República. Cabia 
ao Legislativo a análise e votação do orçamento, que podia, inclusi-
ve, ser emendado. 

Além disso, a Constituição de 1934, como já mencionado an-
teriormente, estabelecia que a despesa deveria ser discriminada, 
obedecendo, pelo menos a parte variável, a rigorosa especialização.

Trata-se do PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO, ou especialidade, 
ou ainda, da discriminação da despesa, que se confunde com a pró-
pria questão da legalidade da despesa pública e é a razão de ser 
da lei orçamentária, prescrevendo que a autorização legislativa se 
refira a despesas específicas e não a dotações globais. 

O princípio da especialidade abrange tanto o aspecto qualita-
tivo dos créditos orçamentários quanto o quantitativo, vedando a 
concessão de créditos ilimitados. 

Tal princípio só veio a ser expresso na Constituição de 1934, 
encerrando a explicitação da finalidade e da natureza da despesa 
e dando efetividade à indicação do limite preciso do gasto, ou seja, 
a dotação. 

Norma no sentido da limitação dos créditos orçamentários 
permaneceu em todas as constituições subseqüentes à reforma de 
1926, com a exceção da Super lei de 1937.

O princípio da especificação tem profunda significância para a 
eficácia da lei orçamentária, determinando a fixação do montan-
te dos gastos, proibindo a concessão de créditos ilimitados, que na 
Constituição de 1988, como nas demais anteriores, encontra-se ex-
presso no texto constitucional, art. 167, VII (art. 62, § 1º, “b”, na de 
1969 e art. 75 na de 1946). 

Pode ser também de caráter qualitativo, vedando a transposi-
ção, remanejamento ou a transferência de recursos de uma cate-
goria de programação para outra ou de um órgão para outro, como 
hoje dispõe o art. 167, VI (art. 62, §1º, “a”, na de 1969 e art. 75 na 
de 1946). 

Ou, finalmente pode o princípio referir-se ao aspecto tempo-
ral, limitando a vigência dos créditos especiais e extraordinários 
ao exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato 
de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente, ex 
vi do atual art. 167, § 2º (art. 62, § 4º, na de 1969 e sem previsão 
na de 1946).

Exceção a este princípio basilar foi a Constituição de 1937, que 
previa a aprovação pelo Legislativo de verbas globais por órgãos e 
entidades. A elaboração do orçamento continuava sendo de res-
ponsabilidade do Poder Executivo - agora a cargo de um departa-
mento administrativo a ser criado junto à Presidência da República 
- e seu exame e aprovação seria da competência da Câmara dos 
Deputados e do Conselho Fiscal. Durante o Estado Novo, entretan-
to, nem mesmo essa prerrogativa chegou a ser exercida, uma vez 
que as casas legislativas não foram instaladas e os orçamentos do 
período 1938-45 terminaram sendo elaborados e aprovados pelo 
Presidente da República, com o assessoramento do recém criado 
Departamento Administrativo do Serviço Público-DASP. 

O período do Estado Novo marca de forma indelével a ausência 
do estado de direito, demonstrando cabalmente a importância da 
existência de uma lei orçamentária, soberanamente aprovada pelo 
Parlamento, para a manutenção da equipotência dos poderes cons-
tituídos, esteio da democracia.

A Constituição de 1946 reafirmaria a competência do Poder 
Executivo quanto à elaboração da proposta orçamentária, mas de-
volveria ao Poder Legislativo suas prerrogativas quanto à análise e 
aprovação do orçamento, inclusive emendas à proposta do gover-
no. 
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Manteria, também, intactos os princípios orçamentários até 
então consagrados. Sob a égide da Constituição de 1946 foi apro-
vada e sancionada a Lei nº 4.320, de 17.03.64, estatuindo “Normas 
Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal”. 

Verdadeiro estatuto das finanças públicas, levando mais de dez 
anos sua tramitação legislativa, tal lei incorporou importantes avan-
ços em termos de técnica orçamentária, inclusive com a introdução 
da técnica do orçamento-programa a nível federal. A Lei 4.320/64, 
art. 15, estabeleceu que a despesa fosse discriminada no mínimo 
por elementos.

A Constituição de 1967 registrou pela primeira vez em um tex-
to constitucional o PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO. 
O axioma clássico de boa administração para as finanças públicas 
perdeu seu caráter absoluto, tendo sido abandonado pela doutrina 
o equilíbrio geral e formal, embora não se deixe de postular a busca 
de um equilíbrio dinâmico. Inserem-se neste contexto as normas 
que limitam os gastos com pessoal, acolhidas nas Constituições de 
67 e de 88 (CF art. 169) e a vedação à realização de operações de 
créditos que excedam o montante das despesas de capital (CF art. 
167, III).

Hoje não mais se busca o equilíbrio orçamentário formal, mas 
sim o equilíbrio amplo das finanças públicas.

O grande princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal é o princí-
pio do equilíbrio fiscal. Esse princípio é mais amplo e transcende o 
mero equilíbrio orçamentário. Equilíbrio fiscal significa que o Estado 
deverá pautar sua gestão pelo equilíbrio entre receitas e despesa. 
Dessa forma, toda vez que ações ou fatos venham a desviar a gestão 
da equalização, medidas devem ser tomadas para que a trajetória 
de equilíbrio seja retomada.

Os PRINCÍPIOS DA UNIDADE E DA UNIVERSALIDADE tam-
bém sofreriam alterações na Constituição de 1967. Esses princípios 
são complementares: todas as receitas e todas as despesas de to-
dos os Poderes, órgãos e entidades devem estar consignadas num 
único documento, numa única conta, de modo a evidenciar a com-
pleta situação fiscal para o período.

A partir de 1967, a Constituição deixou de consignar expres-
samente o mandamento de que o orçamento seria uno, inserto 
no texto constitucional desde 1934. Coincidentemente, foi nessa 
Constituição que, ao lado do orçamento anual, se introduziu o or-
çamento plurianual de investimentos. Desta maneira, introduziu-se 
um novo PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL-ORÇAMENTÁRIO, O DA 
PROGRAMAÇÃO - a programação constante da lei orçamentária 
relativa aos projetos com duração superior ao exercício financeiro 
devem observar o planejamento de médio e longo prazo constante 
de outras normas preordenadoras. Sem ferir o princípio da unida-
de, por se tratar de instrumento de planejamento, complementar 
à autorização para a despesa contida na lei orçamentária anual, ou 
o princípio da universalidade, que diz respeito unicamente ao or-
çamento anual, veio propiciar uma ligação entre o planejamento 
de médio e longo prazo com a orçamentação anual. O Orçamen-
to Plurianual de Investimentos - OPI não chegou a ter eficácia, não 
encontrando abrigo na Constituição de 1988, que estabeleceu, ao 
invés, um plano plurianual (PPA).

Não obstante o fato das Constituições e normas a ela inferiores 
alardearem os princípios da universalidade e unidade orçamentá-
ria, na prática, até meados dos anos oitenta, parcela considerável 
dos dispêndios da União não passavam pelo Orçamento Geral da 
União - OGU. O orçamento discutido e aprovado pelo Congresso 
Nacional não incluía os encargos da dívida mobiliária federal, os 
gastos com subsídios e praticamente a totalidade das operações de 
crédito de responsabilidade do Tesouro, como fundos e programas. 
Tais despesas eram realizadas autonomamente pelo Banco Central 

e Banco do Brasil por intermédio do denominado “Orçamento Mo-
netário-OM” E “Conta-movimento”, respectivamente. Ainda tinha-
-se o Orçamento-SEST, que consistia no orçamento de investimento 
das empresas públicas, de economia mista, suas subsidiárias e con-
troladas direta ou indiretamente pela União. 

Todos estes documentos eram aprovados exclusivamente pelo 
Presidente da República. Somente a partir de 1984, com a gradativa 
inclusão no OGU do OM, extinção da “conta-movimento” no Banco 
do Brasil e de outras medidas administrativas, coroadas pela pro-
mulgação da carta constitucional de 1988, passou-se a dar efetivi-
dade ao princípio da unidade e universalidade orçamentária. 

A aplicação do PRINCÍPIO DA UNIDADE foi elastecido na Cons-
tituição de 1988, embora o art. 165 § 5º diga “A lei orçamentária 
anual compreenderá”, porquanto deixou de fora do orçamento fis-
cal as ações de saúde e assistência social, tipicamente financiadas 
com os recursos ordinários do Tesouro, para compor com elas um 
orçamento distinto, em relação promíscua com as prestações da 
Previdência Social.

Esta última sim, e somente esta, merecedora de tratamento 
em documento separado, observadas em seu âmbito a unidade e 
a universalidade, já que se trata de um sistema distinto de presta-
ções e contraprestações de caráter continuado, que deve manter 
um equilíbrio econômico- financeiro auto-sustentado.

Outra inovação da Constituição de 1988 foi o orçamento de 
investimentos das empresas estatais. Não há aqui, entretanto, que-
bra da unidade orçamentária, uma vez que se trata, obviamente, de 
um segmento nitidamente distinto do orçamento fiscal, a não ser 
no que se refere àquelas unidades empresariais dependentes de 
recursos do Tesouro para sua manutenção, caso em que devem ser 
incluídas integralmente no orçamento fiscal, como vem ocorrendo 
por força de disposições contidas na últimas LDOs. 

A adoção do Orçamento de Investimento nas empresas nas 
quais a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capi-
tal com direito a voto, nos termos do art. 165, § 5º, correspondeu a 
um avanço na aplicação do princípio da universalidade dos gastos, 
ainda que excluídos os dispêndios relativos à manutenção destas 
entidades.

O PRINCÍPIO DA NÃO AFETAÇÃO DE RECEITAS determina 
que essas não sejam previamente vinculadas a determinadas des-
pesas, a fim de que estejam livres para sua alocação racional, no 
momento oportuno, conforme as prioridades públicas. 

A Constituição de 1967 o adotou, relativamente aos tributos, 
ressalvados os impostos únicos e o disposto na própria Constituição 
e em leis complementares. 

A Carta de 1988, por sua vez, restringe a aplicação do princípio 
aos impostos, observadas as exceções indicadas na Constituição e 
somente nesta, não permitindo sua ampliação mediante lei com-
plementar.

A emenda constitucional revisional nº 1, de 1994, ao criar o 
Fundo Social de Emergência-FSE e desvincular, ainda que somente 
para os exercícios financeiros de 1994 e 1995, 20% dos impostos e 
contribuições da União, demonstrou a necessidade de se permitir 
a flexibilidade na alocação dos recursos na elaboração e execução 
orçamentária.

A Constituição de 1988 inovou em termos de constitucionali-
zação de princípios regentes dos atos administrativos em geral e 
aplicando-os à matéria orçamentária, elevando a nível constitucio-
nal os PRINCÍPIOS DA CLAREZA E DA PUBLICIDADE, a exemplo 
do previsto no art. 165, § 6º - que determina que o projeto da lei 
orçamentária venha acompanhado de demonstrativo regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia - e no art. 165, §3º - que estipula a publicação 
bimestralmente de relatório resumido da execução orçamentária.
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Princípios Orçamentários

Os princípios orçamentários básicos para a elaboração, execu-
ção e controle do orçamento público, válidos para todos os pode-
res e nos três níveis de governo, estão definidos na Constituição 
Federal de 1988 e na Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais 
de direito financeiro, aplicadas à elaboração e ao controle dos or-
çamentos.

 
Princípio Orçamentário da Unidade

 De acordo com este princípio previsto no artigo 2º da Lei nº 
4.320/1964, cada ente da federação (União, Estado ou Município) 
deve possuir apenas um orçamento, estruturado de maneira uni-
forme. 

Tal princípio é reforçado pelo princípio da “unidade de caixa”, 
previsto no artigo 56 da referida Lei, segundo o qual todas as recei-
tas e despesas convergem para um fundo geral (conta única), a fim 
de se evitar as vinculações de certos fundos a fins específicos. 

O objetivo é apresentar todas as receitas e despesas numa só 
conta, a fim de confrontar os totais e apurar o resultado: equilíbrio, 
déficit ou superávit. Atualmente, o processo de integração planeja-
mento-orçamento tornou o orçamento necessariamente multi-do-
cumental, em virtude da aprovação, por leis diferentes, de vários 
documentos (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA), uns de planejamento 
e outros de orçamento e programas. Em que pese tais documentos 
serem distintos, inclusive com datas de encaminhamento diferen-
tes para aprovação pelo Poder Legislativo, devem, obrigatoriamen-
te ser compatibilizados entre si, conforme definido na própria Cons-
tituição Federal. 

O modelo orçamentário adotado a partir da Constituição Fe-
deral de 1988, com base no § 5º do artigo165 da CF 88 consiste em 
elaborar orçamento único, desmembrado em: Orçamento Fiscal, da 
Seguridade Social e de Investimento da Empresas Estatais, para me-
lhor visibilidade dos programas do governo em cada área. O artigo 
165 da Constituição Federal define em seu parágrafo 5º o que deve-
rá constar em cada desdobramento do orçamento: 

“§ 5º –A lei orçamentária anual compreenderá: 
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fun-

dos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto; 

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou in-
direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 
Poder Público.”

 Princípio Orçamentário da Universalidade

 Segundo os artigos 3º e 4º da Lei nº 4.320/1964, a Lei Orça-
mentária deverá conter todas as receitas e despesas. Isso possibilita 
controle parlamentar sobre todos os ingressos e dispêndios admi-
nistrados pelo ente público. 

“Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, 
inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo 
as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de 
papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo 
financeiros. 

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas 
próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, 
ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o dispos-
to no artigo 2°.”

 Tal princípio complementa-se pela “regra do orçamento bru-
to”, definida no artigo 6º da Lei nº4.320/1964:

“Art. 6º.Todas as receitas e despesas constarão da lei de orça-
mento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.”

 
Princípio Orçamentário da Anualidade ou Periodicidade

 
O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um deter-

minado período de tempo, geralmente um ano. No Brasil, o exercí-
cio financeiro coincide com o ano civil, conforme dispõe o artigo 34 
da Lei nº 4320/1964: 

“Art. 34.O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.”

 Observa-se, entretanto, que os créditos especiais e extraordi-
nários autorizados nos últimos quatro meses do exercício podem 
ser reabertos, se necessário, e, neste caso, serão incorporados ao 
orçamento do exercício subseqüente, conforme estabelecido no § 
3º do artigo 167 da Carta Magna. 

Princípio Orçamentário da Exclusividade

 Tal princípio tem por objetivo impedir a prática, muito comum 
no passado, da inclusão de dispositivos de natureza diversa de ma-
téria orçamentária, ou seja, previsão da receita e fixação da despe-
sa. Previsto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, estabelece 
que a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proi-
bição a autorização para abertura de créditos suplementares e a 
contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita orçamentária (ARO), nos termos da lei. As leis de créditos 
adicionais também devem observar esse princípio. 

 
Princípio Orçamentário do Equilíbrio

 Esse princípio estabelece que o montante da despesa autori-
zada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total 
de receitas estimadas para o mesmo período. Havendo reestimativa 
de receitas com base no excesso de arrecadação e na observação 
da tendência do exercício, pode ocorrer solicitação de crédito adi-
cional. Nesse caso, para fins de atualização da previsão, devem ser 
considerados apenas os valores utilizados para a abertura de crédi-
to adicional. 

Conforme o caput do artigo 3º da Lei nº 4.320/1964, a Lei de 
Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de opera-
ções de crédito autorizadas em lei. 

Assim, o equilíbrio orçamentário pode ser obtido por meio de 
operações de crédito. Entretanto, conforme estabelece o artigo 
167, III, da Constituição Federal é vedada a realização de operações 
de crédito que excedam o montante das despesas de capital, dispo-
sitivo conhecido como “regra de ouro”. De acordo com esta regra, 
cada unidade governamental deve manter o seu endividamento 
vinculado à realização de investimentos e não à manutenção da 
máquina administrativa e demais serviços. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece regras li-
mitando o endividamento dos entes federados, nos artigos 34 a 37:

“ Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da 
dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei 
Complementar. 
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1 LEI Nº 6.404/1976 E SUAS ALTERAÇÕES E LEGISLAÇÃO 
COMPLEMENTAR. 2 PRONUNCIAMENTOS, INTERPRE-
TAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO COMITÊ DE PRONUNCIA-

MENTOS CONTÁBEIS (CPC). 

Iniciada por meio do projeto de Lei nº 3.741/2000, publicada 
no Diário Oficial da União - DOU de 28 de dezembro de 2007, após 
sete anos de tramitação no congresso, foi concebida a lei ordinária 
nº 11.638, que altera a lei das sociedades por ações.

Esta legislação tem por objetivo internacionalizar as praticas 
contábeis utilizadas no Brasil. Almeja-se que as empresas sediadas 
em território nacional, gradativamente, adotem os padrões inter-
nacionais de contabilidade. O International Accounting Standards 
Board-IASB é a entidade responsável pelas regras internacionais 
de contabilidade. Conforme resolução nº 457 da Comissão de Va-
lores Mobiliários - CVM e comunicado nº 14.259 do Banco Central, 
as companhias de capital aberto, bem como as instituições finan-
ceiras, a partir do exercício findo em 2010, deverão apresentar as 
demonstrações contábeis de acordo com o International Financial 
Reporting Standards - IFRS.

Estão sujeitas à lei supracitada as sociedades de capital aberto, 
reguladas pela CVM, além das sociedades ou conjunto de socieda-
des de grande porte, assim entendidas as que possuem ativo total 
superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 
milhões.

No Brasil, por meio da resolução Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC nº 1.055/05 de 07 de outubro de 2005, foi criado 
o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, com o objetivo de 
estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre procedi-
mentos de contabilidade, para permitir a emissão de normas contá-
beis pelas entidades brasileiras reguladoras, visando à centralização 
e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em 
conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões inter-
nacionais contabilidade. É formado pelos seguintes órgãos perma-
nentes:

- Associação Brasileira das Companhias Abertas - Abrasca;
- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do 

Mercado de Capitais - Apimec;
- Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa;
- Fundação de Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Fi-

nanceiras - Fipecafi;
- Conselho Federal de Contabilidade - CFC;
- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - Ibracon.

Compõem ainda o CPC, na condição de convidadas, as seguin-
tes entidades:

- Receita Federal do Brasil - RFB
- Banco Central - Bacen
- Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- Superintendência de Seguros Privados - Susep

Mais tarde, foi publicado no DOU de 04 de dezembro de 2008 a 
Medida Provisória - MP nº 449. Esta medida introduziu novas alte-
rações no cenário contábil brasileiro. Dentre as mudanças, foi insti-
tuído o Regime Transitório de Tributação - RTT.

O objetivo do RTT é garantir que as mudanças introduzidas pela 
lei 11.638/07 e a própria MP 449/08, não gerem efeito fiscal, mas, 
tão somente, efeito contábil.

Dada a política econômica globalizada, em face às alterações 
na lei das sociedades por ações (6.404/76), questiona-se quais as 
alterações e reflexos nas Demonstrações Contábeis (DC) das socie-
dades brasileiras.

Este estudo tem o objetivo de mensurar o impacto e alterações 
pelas quais estão submetidas às empresas brasileiras, em virtude 
das alterações da lei 6.404/76, com foco especifico nas legislações 
que dispõe sobre o tema.

Este trabalho visa uma reflexão acerca das alterações da legis-
lação societária e pretende apresentar os impactos e reflexos das 
DC e, como isso, auxiliar os profissionais na gestão de recursos e 
entendimento dos mecanismos de elaboração dessas mesmas de-
monstrações. É limitado à bibliografia existente sobre o tema e es-
tudos em balanços publicados pelas Cias de capital aberto.

2. As principais alterações conceituais introduzidas pela lei 
11.638/07 e mp 449/08

2.1 Conceito e obrigações submetidas às Sociedades de Gran-
de Porte

O artigo 3º da lei nº 11.638/07 estendeu, no que coube, às So-
ciedades de Grande Porte a obrigação de elaborar os demonstrati-
vos contábeis conforme as atuais práticas adotadas no Brasil, bem 
como sujeitar-se à auditoria independente por auditor registrado 
na Comissão de Valores Mobiliários.

Neste contexto, a terminologia - Sociedades de Grande Porte - 
é assim definida no parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.638/07:

Considera-se de grande porte, para fins exclusivos desta Lei, a 
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que ti-
ver, no exercício social anterior, ativo superior a R$ 240.000.000,00 
(duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual supe-
rior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Embora estejam submetidas à determinadas observância da lei 
de sociedades por ações, as sociedades de grande porte não estão 
inseridas no rol das organizações obrigadas a dar publicidade às de-
monstrações contábeis.

2.2 Teste de recuperabilidade dos ativos
A organização deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a 

recuperação dos ativos registrados no imobilizado e no intangível, 
este processo também é conhecido pela terminologia Impairment.

§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise so-
bre a recuperação dos valores registrados no imobilizado, no intan-
gível e no diferido, a fim de que sejam:

I - registradas as perdas de valor do capital aplicado quando 
houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades 
a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão pro-
duzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou

II - revisados e ajustados os critérios utilizados para determina-
ção da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, 
exaustão e amortização.

O teste de Impairment passou a ser utilizado em substituição 
à reserva de reavaliação, esta última, figura suprimida pelas altera-
ções na lei das sociedades por ações.

2.3 Ajuste a Valor Presente
Os elementos do ativo, quando decorrentes de operação de 

longo prazo ou, nos demais casos, quando houver efeitos relevan-
tes, serão ajustados a valor presente. O Ajuste a Valor Presente - 
AVP foi regulamentado pela Resolução CFC nº 1.151/09 e tem como 
objetivo efetuar o ajuste para demonstrar o presente valor de um 
fluxo de caixa futuro. Esse fluxo de caixa pode estar representado 
por ingressos ou saídas de recursos. Para determinar o valor pre-
sente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor 
do fluxo de caixa futuro, data do referido fluxo de caixa financeiro e 
taxa de desconto aplicável à transação.

Fato importante é de que o Imposto de Renda Diferido, por 
está sujeito à norma especifica, não é alcançado pela sistemática 
do Ajuste a Valor Presente.
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2.4 Alteração no Método de Equivalência Patrimonial
Com a alteração introduzida pela MP 449/2008, o artigo 248 da 

lei 6.404/76, passa a vigor com a seguinte redação:
No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em 

coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam 
parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão 
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com 
as seguintes normas:

Na pratica as principais alterações foram:
- Fim da relevância para avaliação dos investimentos pelo mé-

todo de equivalência patrimonial;
- Nas sociedades que fazem partes do mesmo grupo, indepen-

dente da forma ou percentual de investimento, haverá avaliação 
pelo método de equivalência patrimonial.

2.5 Arrendamento Mercantil
Em relação ao Arrendamento Mercantil passa a prevalecer o 

conceito da essência sobre a fórmula. Em determinados casos, os 
riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo arrenda-
do são transferidos ao arrendatário (leasing financeiro), nesta hi-
pótese, a operação deve ser contabilizada como venda financiada. 
Todavia, se os ônus e bônus forem assumidos pelo arrendador, a 
transação deve ser reconhecida como arrendamento operacional.

Outra significativa alteração em relação ao arrendamento mer-
cantil foi introduzida pelo MP 449/2008, que altera a lei nº 6.099/74.

Art. 40. A Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, passa a 
vigorar acrescida do art. 1o-A:

“Art. 1º-A. Considera-se operação de crédito, independente-
mente da nomenclatura que lhes for atribuída, as operações de 
arrendamento cujo somatório das contraprestações perfaz mais de 
setenta e cinco por cento do custo do bem.

Parágrafo único. No porcentual do caput inclui-se o valor resi-
dual garantido que tenha sido antecipado.” (NR)

Ao classificar as operações de arrendamento, que se enquadram 
no artigo supracitado, como operação de credito, o legislador a inclui no 
campo de incidência do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF.

2.6 Regime Transitório de Tributação
O Regime Transitório de Tributação - RTT foi introduzido pelo 

Capitulo III da MP 449/2008. Tem como objetivo conferir neutra-
lidade tributária, dadas as substanciais alterações decorrentes dos 
novos métodos e critérios contábeis impetrados no cenário contábil 
brasileiro.

As alterações nas normas contábeis que modifiquem o critério 
de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na 
apuração do lucro líquido do exercício não terão efeitos para fins de 
apuração do Lucro Real da Pessoa Jurídica sujeita ao RTT, devendo 
ser considerados para fins tributários, os métodos e critérios vigen-
tes em 31.12.07.

A opção pelo regime deverá ser manifestada, de forma irretra-
tável, na DIPJ 2009. É facultativa para o biênio 2008-2009, porém, a 
partir de 2010 será compulsória.

As doações e subvenções, bem como, o premio na emissão de 
debêntures, deverão seguir norma especifica, conforme disposto 
na medida provisória em epigrafe, no caso de destinação distinta, 
ficará sujeita à tributação.

3. As principais alterações estruturais introduzidas pela lei 
11.638/07 e mp 449/08

3.1 Substituição da DOAR pela DFC
A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR 

deixou de figurar no rol das demonstrações de elaboração e publi-
cação obrigatória dentro das organizações.

Em substituição se acrescentou a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa - DFC.

A DFC, conforme Resolução do CFC nº 1.125/08, vem acompa-
nhada de benefícios, a saber:

A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto 
com as demais demonstrações contábeis, proporciona informações 
que habilitam os usuários a avaliar as mudanças nos ativos líquidos 
de uma entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez e 
solvência) e sua capacidade para alterar os valores e prazos dos flu-
xos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e 
oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa são úteis 
para avaliar a capacidade de a entidade gerar recursos dessa natu-
reza e possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e 
comparar o valor presente de futuros fluxos de caixa de diferentes 
entidades. A demonstração dos fluxos de caixa também melhora a 
comparabilidade dos relatórios de desempenho operacional para 
diferentes entidades porque reduz os efeitos decorrentes do uso 
de diferentes tratamentos contábeis para as mesmas transações e 
eventos.

Informações históricas dos fluxos de caixa são frequentemen-
te usadas como indicador do valor, época e grau de segurança dos 
fluxos de caixa futuros. Também são úteis para verificar a exatidão 
das avaliações feitas, no passado, dos fluxos de caixa futuros, assim 
como para examinar a relação entre a lucratividade e os fluxos de 
caixa líquidos e o impacto de variações de preços.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é dividida em, no mínimo, 
três atividades:

- Atividades operacionais: são as principais atividades gerado-
ras de receita da entidade e outras atividades diferentes das de in-
vestimento e de financiamento;

- Atividades de investimento: são as referentes à aquisição e 
à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não 
incluídos nos equivalentes de caixa; e;

- Atividades de financiamento: são aquelas que resultam em 
mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no 
endividamento da entidade, não classificadas como atividade ope-
racional.

As companhias de capital fechado com patrimônio líquido in-
ferior a R$ 2 milhões, não serão obrigadas a elaborar e publicar a 
demonstração dos fluxos de caixa.

3.2 Obrigatoriedade da DVA
Conforme alteração no inciso V do artigo 176 lei das sociedades 

anônimas se tornou obrigatória a elaboração e publicação, para as 
organizações de capital aberto, da Demonstração do Valor Adicio-
nado - DVA.

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elabo-
rar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a si-
tuação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no 
exercício:

I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV - demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei 

nº 11.638,de 2007)
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 

(Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)

Segundo Almeida e Braga (2008), a DVA é uma demonstração 
surgida na Europa, principalmente por influência da Inglaterra, 
França e Alemanha, tem sido cada vez mais exigida em nível inter-
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nacional, inclusive em virtude de expressa recomendação por parte 
da Organização das Nações Unidas - ONU. A DVA evidencia o quanto 
de riqueza uma empresa produziu, ou seja, o quanto adicionou de 
valor, e de que forma essa riqueza foi distribuída (entre emprega-
dos, governo, acionistas, financiadores de capital etc.) e quanto fi-
cou retido na empresa. Esta demonstração é bastante útil, inclusive 
do ponto de vista macroeconômico, uma vez que, conceitualmente, 
o somatório dos valores adicionados (ou valores agregados) de um 
país representa, na verdade, seu Produto Interno Bruto (PIB).

Ainda segundo ao autor, essa informação é tão importante 
que, além de sua utilização pelos países europeus, alguns outros 
países emergentes só aceitam a instalação e a manutenção de uma 
empresa transnacional se ela demonstrar qual será o valor adicio-
nado que irá produzir.

Em suma, o objetivo da DVA é apresentar o valor gerado pela 
organização, além de demonstrar a sua destinação na sociedade.

3.3 Nova Classificação - Circulante/Não Circulante
A MP 449/2008 introduziu nova classificação aos Grupos de 

Contas, passou a adotar as seguintes terminologias:
- Ativo Circulante;
- Ativo não Circulante, composto por ativo realizável a longo 

prazo; investimento, imobilizado e intangível;
- Passivo Circulante;
- Passivo Não circulante.

3.4 Eliminação do Diferido
O Diferido sofreu retaliações introduzidas pela lei 11.638/07, 

porém, foi por completo eliminado pela MP 449/2008. Na impos-
sibilidade de reclassificação para outro grupo contábil, o saldo do 
diferido poderá ser mantido, neste caso, obedecerá ao prazo máxi-
mo de dez anos para sua completa amortização. No caso do ágio se 
deve analisar criteriosamente destinação (Ativo Intangível, Investi-
mento ou Resultado).

Para adequada classificação das despesas pré-operacionais, fa-
z-se necessário novos critérios de alocação. Estes dispêndios irão 
figurar no resultado da organização ou compor o Grupo do Não Cir-
culante.

3.5 Desaparecimento do Resultado de Exercícios Futuros
Em face da publicação da MP 449/2008, devido à nova classifi-

cação dos elementos patrimoniais no balanço, o grupo de Resulta-
dos de Exercícios Futuros desapareceu, neste caso, o saldo deverá 
ser alocado no Passivo Não Circulante, devidamente rotulado quan-
to às receitas e despesas.

3.6 Subvenção Econômica e Assistências Governamentais
Até a entrada em vigor das recentes alterações introduzidas na 

lei das sociedades por ações, as subvenções econômicas e assistên-
cias governamentais eram reconhecidas diretamente em contas do 
Patrimônio Líquido. Com as novas regras, os recursos deverão tran-
sitar pelo resultado, porém, não devem ser reconhecidos até que 
exista segurança quanto a seu cumprimento e efetivo recebimento.

No caso de subvenção por redução ou isenção em que, todos 
os compromissos já estejam cumpridos, o registro será concomitan-
te com o tributo no resultado.

A fim de garantir a neutralidade tributaria, a MP 449/2008 dis-
põe sobre o tema:

Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17, às 
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redu-
ção de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou ex-
pansão de empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo 
Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:

I - reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do re-
sultado pelo regime de competência, inclusive com observância das 
determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo § 3o do 
art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, no caso de companhias abertas e 
outras que optem pela sua observância;

II - excluir, no Livro de Apuração do Lucro Real, o valor referente 
à parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou 
subvenções governamentais para investimentos, para fins de apu-
ração do lucro real;

III - manter o valor referente à parcela do lucro líquido do exer-
cício decorrente da doação ou subvenção na reserva de lucros a que 
se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 1976; e

IV - adicionar, no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de 
apuração do lucro real, o valor referido no inciso II, no momento em 
que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III.

Parágrafo único. As doações e subvenções de que trata o caput 
serãotributadas caso seja dada destinação diversa da prevista neste 
artigo, inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos 
sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese 
em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado 
ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções 
governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante re-
dução do capital social, nos cinco anos anteriores à data da doação 
ou subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou 
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor 
restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doa-
ções ou subvenções governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

3.7 Eliminação do Resultado Não Operacional
As normas internacionais têm por regra a não segregação 

dos resultados operacionais e não operacionais, nesta linha, a MP 
449/2008 subtraiu das demonstrações financeiras das organizações 
as Receitas e Despesas Não Operacionais que, por sua vez, devem 
ser alocadas no Grupo Operacional.

3.8 Criação do Intangível
O grupo do Ativo Intangível foi introduzido pela alteração na 

lei das sociedades por ações. A Resolução CFC Nº 1.152/09, trás as 
seguintes ponderações sobre o ativo Intangível:

O novo grupo de contas introduzido pela nova Lei está relacio-
nado a direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destina-
dos à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive o fundo de comércio adquirido.

Um ativo intangível deve ser reconhecido no balanço se, e ape-
nas se:

a)- for provável que os benefícios econômicos futuros espera-
dos atribuíveis ao ativo sejam gerados em favor da entidade;

b)- o custo do ativo puder ser mensurado com segurança; e
c)- for identificável e separável, ou seja, puder ser separado 

da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, 
seja individualmente ou em conjunto com um contrato, ativo ou 
passivo relacionado.

Os ativos intangíveis são amortizados conforme sua vida eco-
nômica. Os intangíveis sem vida útil econômica foram amortizados 
normalmente em 2008, a partir deste exercício, em substituição à 
amortização, será requerido o teste de recuperabilidade (impair-
ment).
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3.9 Eliminação da reserva de reavaliação
A prerrogativa de, com base em laudo de profissional especialista, reavaliar espontaneamente um bem foi vetada. Os valores cons-

tantes na reserva de reavaliação devem ser mantidos até sua efetiva realização, ou podiam ter sido estornados até o término do exercício 
social de 2008.

3.10 Criação de Ajuste de Avaliação Patrimonial
No patrimônio liquido foi criado o subgrupo - Ajuste de Avaliação Patrimonial - AAP.
Este, permite o registro de determinadas variações dos ativos, a saber:
I. Instrumentos financeiros;
II. Registro de Variação Cambial sobre investimentos; e;
III. Demais ajustes advindos de norma especifica.

3.11 Extinção da conta de lucros acumulados
A alteração introduzida pela MP 449/08 suprimiu a figura do lucro acumulado da estrutura do balanço patrimonial.
§ No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:
I - ativo circulante; e
II - passivo não circulante; e
III - patrimônio líquido, dividido em capital social, reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em 

tesouraria e prejuízos acumulados.
Note que a terminologia lucro acumulado foi abolida pelo legislador, independente do porte ou classificação da organização.
Todavia, por meio da Resolução CFC Nº. 1.157/09 é apresentado o seguinte conceito:
115. A obrigação de essa conta não conter saldo positivo aplica-se unicamente às sociedades por ações, e não às demais, e para os 

balanços de exercício social terminado a partir de 31 de dezembro de 2008. Assim, saldos nessa conta precisam se totalmente destinados 
por proposta da administração da companhia no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral ordinária.

116. Essa conta continuará nos planos de contas, e seu uso continuará a ser feito para receber o resultado do exercício, as reversões de 
determinadas reservas, os ajustes de exercícios anteriores, para distribuir os resultados nas várias formas e destinar valores para reservas 
de lucros.

Desta feita, as sociedades de grande porte poderão manter a conta de resultado - Lucro Acumulado. Assim como, mesmo as socieda-
des por ações, manterão tal conta no plano.

4. Estrutura atual do balanço patrimonial
Visando a convergência das demonstrações contábeis para o padrão internacional, o balanço patrimonial das organizações, após alte-

rações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e MP 449/2008, passa a vigorar com a seguinte estrutura:

Obs: Ações em Tesouraria é conta retificadora da reserva utilizada para tal fim.

Fonte: RESOLUÇÃO CFC 1.157, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009, APROVA O COMUNICADO
TÉCNICO CT 03 - ESCLARECIMENTOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2008.
CFC, Brasília, 13 fev. 2009.
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5. Quadro Comparativo
Abaixo é apresentado quadro sobre os impactos introduzidos pela Lei nº 11.638/2007 e MP 449/2008, em relação à adoção do IFRS, 

atendimento às regras da CVM, publicação das demonstrações financeiras e obrigatoriedade de auditoria independente.

Fonte: ARTIGO LEI 11.638/07 ALTERA A LEIS SAs, KPMG, 2009
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?page=/index.php?PID=214939&key=4370439

3 ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA E PELOS PRONUNCIAMENTOS 
TÉCNICOS DO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). 3.1 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉ-
TODOS DIRETO E INDIRETO). 3.2 BALANÇO PATRIMONIAL. 3.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 3.4 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO. 3.5 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 3.6 
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS. 3.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE. 3.8 

NOTAS EXPLICATIVAS. 

NBC TG 03 (R3) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Objetivo
Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base 

para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses 
fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equi-
valentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração.

O objetivo desta Norma é requerer a prestação de informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da 
entidade por meio de demonstração dos fluxos de caixa que classifique os fluxos de caixa do período por atividades operacionais, de in-
vestimento e de financiamento.

Alcance
1. A entidade deve elaborar a demonstração dos fluxos de caixa de acordo com os requisitos desta Norma e deve apresentá-la como 

parte integrante das suas demonstrações contábeis apresentadas ao final de cada período.
2. (Eliminado).
3. Os usuários das demonstrações contábeis de uma entidade estão interessados em saber como a entidade gera e utiliza caixa e 

equivalentes de caixa. Esse é o ponto, independentemente da natureza das atividades da entidade, e ainda que o caixa seja considerado 
como produto da entidade, como pode ser o caso de instituição financeira. As entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mes-
mas razões, por mais diferentes que sejam as suas principais atividades geradoras de receita. Elas precisam de caixa para levar a efeito 
suas operações, pagar suas obrigações e proporcionar um retorno para seus investidores. Assim sendo, esta Norma requer que todas as 
entidades apresentem demonstração dos fluxos de caixa.

Benefícios da informação dos fluxos de caixa
4. A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demais demonstrações contábeis, proporciona informa-

ções que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez 
e solvência) e sua capacidade para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas 
circunstâncias e oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa são úteis para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e 
equivalentes de caixa e possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
de diferentes entidades. A demonstração dos fluxos de caixa também concorre para o incremento da comparabilidade na apresentação do 
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1 DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E INTELIGÊN-
CIA. DADOS ESTRUTURADOS E NÃO ESTRUTURADOS. 

DADOS ABERTOS. COLETA, TRATAMENTO, ARMAZENA-
MENTO, INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS. 

ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES
Dados, informação e conhecimento, lidamos com esses con-

ceitos o tempo todo, seja em casa, nas empresas, escolas, igreja, 
etc. Ouvimos muitos termos relacionados como processamento de 
dados, sistemas de informação, gestão de conhecimento, arquite-
tura da informação, coleta de dados, base de conhecimentos, entre 
outros. Mas qual a diferença entre dados, informação e conheci-
mento?

Dados
Dados são códigos que constituem a matéria prima da informa-

ção, ou seja, é a informação não tratada. Os dados representam um 
ou mais significados que isoladamente não podem transmitir uma 
mensagem ou representar algum conhecimento.

Em uma pesquisa eleitoral por exemplo, são coletados dados, 
isto é, cada participante da pesquisa fornece suas opiniões e esco-
lhas sobre determinados candidatos, mas essas opiniões não signi-
ficam muita coisa no âmbito da eleição. Só depois de ser integrada 
com as demais opiniões é que teremos algo significativo.

Outro exemplo seria em uma investigação policial por exemplo. 
Inicialmente colhe-se depoimentos, analisa pistas e busca qualquer 
tipo de dado que possa ser útil. Contudo, isoladamente esses dados 
não vão dizer quem é o criminoso.

Informações
Informações são dados tratados. O resultado do processamen-

to de dados são as informações. As informações têm significado, 
podem ser tomadas decisões ou fazer afirmações considerando as 
informações.

No exemplo da pesquisa eleitoral, os pesquisadores retêm da-
dos dos entrevistados, mas quando inseridos nos sistemas e proces-
sados produzem informações e essas informações diz que tem mais 
chance de ser eleito, entre outras.

No exemplo anterior da investigação policial, ainda que de for-
ma manual, os investigadores irão reunir todos os dados, analisar, 
processar e chegar a relatórios informativos que darão ao juiz, ad-
vogados e promotores as informações necessárias para realizar o 
julgamento. Salvo engano, isto é chamado de inquérito policial.

Desta forma podemos dizer que as informações é o conjunto 
de dados que foram processados, seja por meio eletrônico, mecâni-
co ou manual e que produziu um resultado com significado.

Conhecimento
O conhecimento vai além de informações, pois ele além de ter 

um significado tem uma aplicação. Veja aqui os tipos de conheci-
mento.

Segundo a Wikipedia, conhecimento é o ato ou efeito de abs-
trair ideia ou noção de alguma coisa, como por exemplo: conheci-
mento das leis; conhecimento de um fato (obter informação); co-
nhecimento de um documento; termo de recibo ou nota em que 
se declara o aceite de um produto ou serviço; saber, instrução ou 
cabedal científico (homem com grande conhecimento).

As informações são valiosas, mas o conhecimento constitui um 
saber. Produz ideias e experiências que as informações por si só não 
será capaz de mostrar. Se informação é dado trabalhado, então co-
nhecimento e informação trabalhada.

Algumas perguntas e curiosidades:
Qual a quantidade de informações produzidas no mundo?
Em 2011 os pesquisadores da Universidade do sul da Califórnia 

estimaram que a quantidade de informações produzidas entre 1986 
e 2007 era equivalente a 296 exabytes. Só para você ter uma ideia 
do que isto significa, considere que um DVD comum pode gravar 4.7 
GB. Agora considere a tabela abaixo:

1024 GB (gigabyte) é igual a 1 TB (terabyte)
1024 TB (terabyte) é igual a 1 PB (petabyte)
1024 PB (petabyte) é igual a 1 EB (exabyte)

De acordo com este levantamento, se fosse usado CD conven-
cional para gravar toda essa informação, a quantidade seria tão alta 
que daria uma pilha de CD saindo da terra e ultrapassando os limi-
tes da órbita da lua, algo em torno de 404 bilhões de disco.

O conhecimento está sempre limitado a quantidade de infor-
mações disponíveis?

Em partes sim. A ciência depende de informações para evoluir. 
Basta considerar que muitos dos grandes feitos científicos, inven-
ções ou inovações contaram com uma vasta quantidade de infor-
mações correlacionadas que já tinha sido produzida por gerações 
anteriores ou mesmo na geração atual daquele feito.

O que significa processamento de dados?
O termo ficou muito famoso quando a informática se populari-

zou e portanto era comum chamar a informática ou o que ela fazia 
como processamento de dados. Note que todo computador tem 
um dispositivo chamado de processador, isto porque a principal 
função de um computador qualquer é realizar o processamento de 
dados.

O que a inteligência tem a ver com dados, informação e conhe-
cimento?

Depende. Há muitos conceitos para definir inteligência, como 
a capacidade para lógica, abstração, memorização, compreensão, 
autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocio-
nal, planejamento e resolução de problemas. Note que algumas 
dessas formas dependem de conhecimento. Portanto, de certa 
forma o processamento de dados, a geração das informações e a 
consequente geração do conhecimento pode sim contribuir para o 
desenvolvimento da inteligência de uma pessoa.

Então, quer dizer que eles se relacionam entre si de forma gra-
dativa?

É como se fosse assim: uma pirâmide para o conhecimento, 
já que uma fase leva em encontro da conta. Ou seja, se eu tiver 
uma boa percepção e adaptação com os dados eles passarão a se-
rem consideradas informações, e se eu tiver uma boa experiência 
com os dados eles passarão a formar um conhecimento genuíno na 
mente de quem os trabalha.

Seria uma relação bem afetada com o grau de aceitação do in-
divíduo na fase em que se encontra, se ele se identifica com o dado 
e demonstra necessidade de tê-lo ele virará informação, e poste-
riormente (seguindo essa mesma linha de pensamento) o conhe-
cimento.

Sou um transmissor de conhecimento, como faço para que as 
pessoas com que trabalho tenham uma experiência genuína?

Se você é um professor, palestrante, psicólogo, psicopedagogo, 
entre outros, você deve se preocupar com o que sua mensagem 
gera nas mentes de seus ouvintes, se ela realmente repercute a sua 
real finalidade: a de construir um conhecimento genuíno.
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Para que as pessoas que você educa tirem um bom aproveitamento das suas informações, elas precisam ser despertadas por você 
quanto a essa necessidade. Portanto, você deve buscar maneiras de fazer com que seus ouvintes se sintam necessitados de suas informa-
ções, para que elas gerem conhecimento em suas mentes.

Existe alguma continuação para a pirâmide do conhecimento?
im, e atualmente ela está sendo muito. No caso, seriam duas, até então, as continuações: a inteligência e a sabedoria.
A inteligência seria uma espécie de conhecimento aprimorado e agrupado em caixinhas dentro da sua mente, sempre que você preci-

sar exercitá-los ou utilizá-los eles aparecerão para fazer você aplicar as informações de forma útil. A sabedoria seria o ápice da inteligência 
em sua mais genuína forma.

O que seria, de maneira mais explicada, a inteligência?
A Inteligência pode ser considerada como a capacidade de saber agrupar seu conhecimento de forma útil, usando ele a seu favor da 

melhor forma possível.
Se você tem a inteligência, consegue se sobressair em diversos assuntos, mesmo não tendo tanto aprofundamento, somente utili-

zando os conhecimentos adquiridos até então. Ou seja, alguém inteligente tem a capacidade de se superar cada vez mais sem empregar 
muitos esforços para isso.

Todos podem chegar à inteligência, basta que cada um desenvolva os graus do conhecimento em si mesmo de forma bem fiel.

E a sabedoria, o que seria então?
A sabedoria seria uma espécie de inteligência pura, desprovida de qualquer falha psicológica. Quem tem sabedoria pode discorrer 

sobre qualquer assunto sem pestanejar e ainda fazer refletir no próximo o seu grau de conhecimento. Quem é sábio compartilha.
Quem nunca viu grandes psicólogos, psiquiatras e líderes que quando palestram impactam o próximo com suas idéias e linhas de 

pensamento muito bem baseadas e elaboradas? Quase ninguém. Sentimo-nos impactados pela sabedoria, ainda mias quando somos nós 
seus detentores.

Diante do mundo globalizado, posso considerar a informática como um transmissor de conhecimento?
A internet é uma ferramenta muito educativa, isso ninguém pode negar. A importância da internet está cada vez mais forte, principal-

mente no Século XXI.
Classificá-la como transmissora de conhecimento é algo super certo, não há nada melhor do que um bom e velho Google como ferra-

menta de pesquisa para te salvar em muitas situações por aí, não é mesmo?!
Hoje em dia, praticamente tudo se acha na internet! Então, informação (o dado que interessa a quem pesquisa) é a coisa que nunca 

vai faltar nos buscadores online.

Como faço para tornar essas informações úteis a mim?
Para torná-las úteis basta aplicá-las à sua vida educacional!
Todos podem ser genuínos detentores de conhecimento, basta que se esforcem e procurem as melhores formas, individuais, de con-

seguirem avançar nessa pirâmide. Lembre-se: dados, informações, conhecimento, inteligência, e por fim, sabedoria.

Fonte: https://www.luis.blog.br/qual-a-diferenca-entre-dados-informacao-e-conhecimento.html

Dados Estruturados e Não Estruturados

Existem 3 formas de classificar os dados de acordo com sua estrutura:
- Dados estruturados
- Dados semi - estruturados
- Dados não estruturados
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A imagem acima mostra uma diferença visual, sugerindo que os 
dados estruturados são organizados em um padrão fixo, enquanto 
os não estruturados são seguem uma estrutura rígida. Os semi-es-
truturados fica entre os extremos: não são estruturados de forma 
rígida, mas também não são totalmente desestruturados.

Vamos ver agora em detalhes cada classificação de dados e de-
pois os compararemos novamente.

Dados Estruturados
Dados estruturados são aqueles organizados e representados 

com uma estrutura rígida, a qual foi previamente planejada para 
armazená-los.

Pense em um formulário de cadastro com os campos: nome, 
e-mail, idade e uma pergunta que admite como resposta sim ou 
não. O campo nome será um texto, uma sequência de letras com ou 
sem a presença de espaços em branco, que terá um limite máximo e 
não poderá conter números ou símbolos. O campo e-mail também 
terá o padrão textual, mas formado por uma sequência de caracte-
res (e não só letras, pois admitirá números e alguns símbolos) e terá 
que ter obrigatoriamente um arroba. Idade é um campo que aceita 
apenas um número inteiro positivo, enquanto o campo referente 
a pergunta armazena um valor binário (pense um 1 bit, que pode 
ser 0 ou 1. Valor 0 para não, 1 para sim). Assim, cada campo possui 
um padrão bem definido, que representa uma estrutura rígida e um 
formato previamente projetado para ele. Destaco 2 pontos:

Os dados de um mesmo cadastro estão relacionados (dizem 
respeito a mesma pessoa). Em outras palavras, os dados estrutura-
dos de um mesmo bloco (registro) possuem uma relação.

Registros ou grupos de dados diferentes (como de pessoas di-
ferentes), possuem diferentes valores, mas utilizam a mesma repre-
sentação estrutural homogênea para armazenar os dados. Ou seja, 
possuem mesmo atributos (pense como sinônimo de campos no 
exemplo acima) e formatos, mas valores diferentes.

Agora, veja, banco de dados é um exemplo de dados estrutu-
rados, mas existem outros. O formulário de cadastro, mesmo que 
salvasse os dados em outro recurso fora banco de dados (como em 
um arquivo), também é um exemplo de dados estruturados por 
conter campos definidos por uma estrutura rígida e previamente 
projetada, se enquadrando na definição.

Exemplos de Dados Estruturados
O exemplo mais típico de dados estruturados é um banco de 

dados. Nele, os dados são estruturados conforme a definição de um 
esquema, que define as tabelas com seus respectivos campos (ou 
atributos) e tipos (formato). O esquema pode ser pensado como 
uma meta-informação do banco de dados, ou seja, uma descrição 
sobre a organização dos dados que serão armazenados no banco. 
É exatamente como no exemplo do formulário que, normalmente, 
está interligado com um banco de dados.

Dados Não Estruturados
Qual é o oposto de uma estrutura rígida e previamente pensa-

da? Uma estrutura flexível e dinâmica ou sem estrutura. Exemplo 
mais comum? Um documento ou um arquivo.

Pense em um arquivo feito em um editor de texto. Você pode 
adicionar quanto texto quiser, sem se preocupar com campos, res-
trições e limites. O arquivo pode conter também imagens, como 
gráficos e fotos, misturado com textos. Imagens, assim como vídeos 
ou arquivos de áudio, são também exemplos de dados não estru-
turados.

Assim, é fácil concluir que as redes sociais, as quais possuem 
um enorme volume de dados, como textos, imagens e vídeos cria-
dos diariamente por usuários, representam outro exemplo de da-

dos não estruturados. Atualmente, mais de 80% do conteúdo digital 
gerado no mundo é do tipo não estruturado. Essa informação está 
nesse artigo.

Exemplos de Dados Não Estruturados
Normalmente, basta pensar em uma situação de dados que 

não seguem estrutura para termos exemplos de dados não-estrutu-
rados, mas é preciso tomar um pouco de cuidado com essa análise.

Em computação, todo dado, seja ele um arquivo ou um campo 
rígido, terá que ter algum tipo de estrutura, mesmo que mínima. 
Um arquivo é um tipo de estrutura mínima, pois é a unidade básica 
de armazenamento de um sistema operacional, mas ela é genérica, 
pois aceita diferentes tipos de dados. Em resumo, quase tudo cairá 
em um arquivo, mesmo porque um vídeo tem que gravar em arqui-
vo seus dados com um codificador (codec), um áudio também e as-
sim por diante. Pensem, portanto, na estrutura interna do arquivo, 
se ela existe e é rígida, ou não.

Assim, possivelmente, a maior parte dos arquivos que você 
pensar serão não-estruturados. Vamos aos exemplos:

Textos diversos (páginas da internet, relatórios, documentos, 
e-mails, mensagens em aplicativos como Whats App etc)

Imagens (fotos, gráficos, ilustrações, desenhos etc)
Arquivos de áudio (música, streaming etc)
Arquivos de vídeo (filmes, seriados, feitos por usuários etc)
Redes sociais (blogs, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin etc)

Diferença entre Dados Estruturados e Não Estruturados
Sei que você já entendeu, mas vamos reforçar a informação 

imaginando três situação com duas possíveis soluções e consequ-
ências.

Situação 1
Situação 1: “Ao final de um evento presencial, cadastrarei pes-

soas interessadas em fazer um curso online com uma empresa. Para 
reservar uma vaga, preciso do nome, e-mail e idade da pessoa.”

Solução A: Desenvolvi um sistema com campos em um formu-
lário que cadastra os dados em um banco de dados. Planejei e criei 
previamente o banco de dados, o integrando com o sistema do for-
mulário.

Solução B: Abri meu editor de texto e saí escrevendo os dados 
da galera. Coloquei cada dado em uma linha e tracei uma reta ao 
final de cada registro para separar as pessoas.

Situação 2
Situação 2: “Durante o cadastro, algumas pessoas acreditavam 

que o curso seria presencial, no lugar que tinha ocorrido o evento 
e não online, de forma que, para esse público, eles preferem aulas 
presenciais. Entrei em contato com meu cliente, a empresa que so-
licitou o cadastro dos interessados, e eles então me pediram que 
eu armazenasse o endereço de todos os interessados para saber se 
eles moram perto de alguma outra unidade da empresa.”

Solução A: Disse ao cliente que isso não seria possível. Não te-
mos como inserir outra informação, como endereço, se não refor-
mularmos o esquema do banco de dados para aceitar esse novo 
atributo, bem como editar a interface para inclusão de mais um 
campo, interligado ao atributo do banco. A estrutura de dados é 
rígida, por isso precisa ser previamente pensada e não será alterada 
na hora, em tempo real.
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Solução B: Simples, criei uma linha a mais para cada registro e o editor de texto caiu como uma luva para essa demanda maluca em 
cima da hora. O arquivo de texto me permitiu qualquer tipo de cadastro, pois não impõe nenhuma estrutura interna rígida.

Situação 3
Situação 3: “O cliente deseja obter os dados em forma de relatório, com o número total de cadastros e cada registro em uma linha da 

planilha.”

Solução A: Simples, basta executar alguns comandos de banco de dados e teremos isso em segundos. O fato dos dados estarem estru-
turados ajuda muito tarefas como essa.

Solução B: Terei que contar manualmente, além de transpor manualmente para o formato de relatório também. Mesmo que eu faça 
um programa para fazer essa tarefa por mim, ainda assim, faremos uma busca em dados não estruturados.

Importante
As situações 1 e 2 correspondem a uma total falha de comunicação entre a divulgação do curso e os interessados. Na prática, no mun-

do real, a maioria dos cadastros são feitos com banco de dados e penso que seria bem improvável um fornecedor de tecnologia oferecer 
uma solução de cadastro em um editor de texto, como o Word ou o bloco de notas.

Dados Semiestruturados
Apresentam uma representação heterogênea, ou seja, possuem estrutura, mas ela é flexível. Assim, pensando no exemplo acima, ela 

agrega um pouco dos dados lados em termos de benefícios. Facilita o controle por ter um pouco de estrutura, mas também permite uma 
maior flexibilidade.

Um exemplo típico é um arquivo em XML (eXtensible Markup Language, que significa, em português, linguagem de marcação esten-
dida), o qual possui nós, que são rótulos de abertura e fechamento, este precedido com o símbolo “/”, com os dados inseridos entre os 
nós. Vamos exemplificar.

Imagine o seguinte texto bruto (digo, por estar em um editor de texto):

Nome: Leandro Pinho Monteiro

E-mail: leandro@mentalguild.com.br

Rua Siqueira Bueno, 1134, Mooca, São Paulo.

Agora, pensem nesses dados não-estruturados transpostos para um arquivo XML. O conteúdo da arquivo ficará ssim:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<cadastro>
<nome>Leandro Pinho Monteiro</nome>
<e-mail>leandro@mentalguild.com.br</e-mail>
<endereço>Rua Siqueira Bueno, 1134, Mooca, São Paulo</endereço>
</cadastro>

A primeira linha serve para avisar que o arquivo contém uma estrutura XML e que usa codificação de caracteres unicode.

Outros exemplos de arquivos com dados semi-estruturados:

JSON – Javascript Object Notation,
RDF – Resource Description Framework,
OWL – Web Ontology Language.
Dados semi-estruturados possuem também outras classificações internas e características, mas esse assunto é mais avançado e será 

visto na temporada de banco de dados. Para quem tem fome de conhecimento e quer navegar bem profundo nesse tema, deixo esse 
artigo aqui.
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Fonte: https://universidadedatecnologia.com.br/dados-estruturados-e-nao-estruturados/

O que são dados abertos?
Segundo a definição da Open Knowledge Internacional, em suma, dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente aces-

sá-los, utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los para qualquer finalidade, estando sujeito a, no máximo, a exigências que visem preservar 
sua proveniência e sua abertura.

Isso geralmente é satisfeito pela publicação dos dados em formato aberto e sob uma licença aberta.
Os dados abertos também são pautados pelas três leis e oito princípios.

As três leis
As chamadas três “leis” dos dados abertos não são leis no sentido literal, promulgadas por algum Estado. São, em suma, um conjunto 

de testes para avaliar se um dado pode, de fato, ser considerado aberto. Elas foram propostas pelo especialista em políticas públicas, ati-
vista dos dados abertos e palestrante de políticas públicas na Harvard Kennedy School of Government David Eaves. São elas:

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;
2. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e
3. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.
As leis foram propostas para os dados abertos governamentais, mas pode-se dizer que elas se aplicam aos dados abertos de forma 

geral, mesmo fora de ambientes governamentais. Por exemplo, em empresas privadas, organizações da sociedade civil e organismos inter-
nacionais. O Banco Mundial, por exemplo, disponibiliza dados abertos.

 Você sabia? Dados também podem ser abertos voluntariamente por organizações privadas, por diversos motivos. Nos últimos anos, 
especialistas têm discutido a abertura de dados pelo setor privado para ações que beneficiam o interesse público, os chamados “colabo-
rativos de dados“.

Os oito princípios
Em 2007, um grupo de trabalho de 30 pessoas reuniu-se na Califórnia, Estados Unidos da América, para definir os princípios dos Dados 

Abertos Governamentais. Chegaram num consenso sobre os seguintes 8 princípios:
1. Completos. Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não 

se limitando a, documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a 
limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos.

2. Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada 
ou transformada.

3. Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.
4. Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis.
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1 LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASI-
LEIRO. 1.1 VIGÊNCIA, APLICAÇÃO, OBRIGATORIEDADE, 

INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS LEIS. 

A respeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasilei-
ro, iremos trazer o artigo científico do Professor Flávio Monteiro de 
Barros, no qual aborda este assunto de forma simplificada e eluci-
dativa, como veremos a seguir:

A Lei de Introdução (Decreto-lei 4.657/1942) não faz parte do 
Código Civil. Embora anexada a ele, antecedendo-o, trata-se de um 
todo separado. Com o advento da Lei nº. 12.376, de 30 de dezem-
bro de 2010, alterou-se o nome desse diploma legislativo, substi-
tuindo-se a terminologia “Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro” por outra mais adequada, isto é, “Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro”, espancando-se qualquer dúvida acer-
ca da amplitude do seu campo de aplicação. 

Ademais, o Código Civil regula os direitos e obrigações de or-
dem privada, ao passo que a Lei de Introdução disciplina o âmbito 
de aplicação das normas jurídicas. 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é norma 
de sobre direito ou de apoio, consistente num conjunto de normas 
cujo objetivo é disciplinar as próprias normas jurídicas. De fato, 
norma de sobre direito é a que disciplina a emissão e aplicação de 
outras normas jurídicas. 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro cuida dos 
seguintes assuntos: 

a) Vigência e eficácia das normas jurídicas; 
b) Conflito de leis no tempo; 
c) Conflito de leis no espaço; 
d) Critérios hermenêuticos; 
e) Critérios de integração do ordenamento jurídico; 
f) Normas de direito internacional privado (arts. 7º a 19). 

Na verdade, como salienta Maria Helena Diniz, é uma lei de 
introdução às leis, por conter princípios gerais sobre as normas sem 
qualquer discriminação. É, pois, aplicável a todos os ramos do di-
reito. 

Conceito e Classificação
Lei é a norma jurídica escrita, emanada do Poder Legislativo, 

com caráter genérico e obrigatório. 

A lei apresenta as seguintes características: 
a) generalidade ou impessoalidade: porque se dirige a todas as 

pessoas indistintamente. Abre-se exceção à lei formal ou singular, 
que é destinada a uma pessoa determinada, como, por exemplo, a 
lei que concede aposentadoria a uma grande personalidade públi-
ca. A rigor, a lei formal, conquanto aprovada pelo Poder Legislativo, 
não é propriamente uma lei, mas um ato administrativo; 

b) obrigatoriedade e imperatividade: porque o seu descumpri-
mento autoriza a imposição de uma sanção; 

c) permanência ou persistência: porque não se exaure numa 
só aplicação; 

d) autorizante: porque a sua violação legitima o ofendido a 
pleitear indenização por perdas e danos. Nesse aspecto, a lei se dis-
tingue das normas sociais; 

Segundo a sua força obrigatória, as leis podem ser: 
a) cogentes ou injuntivas: são as leis de ordem pública, e, por 

isso, não podem ser modificadas pela vontade das partes ou do juiz. 
Essas leis são imperativas, quando ordenam certo comportamento; 
e proibitivas, quando vedam um comportamento. 

b) supletivas ou permissivas: são as leis dispositivas, que visam 
tutelar interesses patrimoniais, e, por isso, podem ser modificadas 
pelas partes. Tal ocorre, por exemplo, com a maioria das leis con-
tratuais. 

Segundo a intensidade da sanção, as leis podem ser: 
a) perfeitas: são as que preveem como sanção à sua violação a 

nulidade ou anulabilidade do ato ou negócio jurídico. 
b) mais que perfeitas: são as que preveem como sanção à sua 

violação, além da anulação ou anulabilidade, uma pena criminal. Tal 
ocorre, por exemplo, com a bigamia. 

c) menos perfeitas: são as que estabelecem como sanção à sua 
violação uma consequência diversa da nulidade ou anulabilidade. 
Exemplo: o divorciado que se casar sem realizar a partilha dos bens 
sofrerá como sanção o regime da separação dos bens, não obstante 
a validade do seu matrimônio. 

d) imperfeitas: são aquelas cuja violação não acarreta qualquer 
consequência jurídica. O ato não é nulo; o agente não é punido. 

Lei de Efeito Concreto
Lei de efeito concreto é a que produz efeitos imediatos, pois 

traz em si mesma o resultado específico pretendido. Exemplo: lei 
que proíbe certa atividade. 

Em regra, não cabe mandado de segurança contra a lei, salvo 
quando se tratar de lei de efeito concreto. Aludida lei, no que tange 
aos seus efeitos, que são imediatos, assemelha-se aos atos admi-
nistrativos. 

Código, Consolidação, Compilação e Estatuto.
Código é o conjunto de normas estabelecidas por lei. É, pois, a 

regulamentação unitária de um mesmo ramo do direito. Exemplos: 
Código Civil, Código Penal etc. 

Consolidação é a regulamentação unitária de leis preexisten-
tes. A Consolidação das Leis do Trabalho, por exemplo, é formada 
por um conjunto de leis esparsas, que acabaram sendo reunidas 
num corpo único. Não podem ser objeto de consolidação as me-
didas provisórias ainda não convertidas em lei (art. 14, § 1.º, da LC 
95/1998, com redação alterada pela LC 107/2001). 

Assim, enquanto o Código cria e revoga normas, a Consolida-
ção apenas reúne as já existentes, isto é, não cria nem revoga as 
normas. O Código é estabelecido por lei; a Consolidação pode ser 
criada por mero decreto. Nada obsta, porém, que a Consolidação 
seja ordenada por lei, cuja iniciativa do projeto compete à mesa di-
retora do Congresso Nacional, de qualquer de suas casas e qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Fede-
ral ou do Congresso Nacional. Será também admitido projeto de lei 
de consolidação destinado exclusivamente à declaração de leis ou 
dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade 
encontra-se completamente prejudicada, outrossim, para inclusão 
de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes (art. 14, 
§ 3º, da LC 95/1998, com redação alterada pela LC 107/2001). 

Por outro lado, a compilação consiste num repertório de nor-
mas organizadas pela ordem cronológica ou matéria. 

Finalmente, o Estatuto é a regulamentação unitária dos inte-
resses de uma categoria de pessoas. Exemplos: Estatuto do Idoso, 
Estatuto do Índio, Estatuto da Mulher Casada, Estatuto da Criança 
e do Adolescente. No concernente ao consumidor, o legislador op-
tou pela denominação Código do Consumidor, em vez de Estatuto, 
porque disciplina o interesse de todas as pessoas, e não de uma 
categoria específica, tendo em vista que todos podem se enquadrar 
no conceito de consumidor. 
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Vigência das Normas

Sistema de Vigência 
O Direito é uno. A sua divisão em diversos ramos é apenas para 

fins didáticos. Por isso, o estudo da vigência e eficácia da lei é apli-
cável a todas as normas jurídicas e não apenas às do Direito Civil. 

Dispõe o art. 1.º da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro que: “Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 
em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente 
publicada”. Acrescenta seu § 1.º: “Nos Estados estrangeiros, a obri-
gatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 (três) me-
ses depois de oficialmente publicada”. 

Vê-se, portanto, que se adotou o sistema do prazo de vigência 
único ou sincrônico, ou simultâneo, segundo o qual a lei entra em 
vigor de uma só vez em todo o país. 

O sistema de vigência sucessiva ou progressiva, pelo qual a lei 
entra em vigor aos poucos, era adotado pela antiga Lei de Introdu-
ção às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, três dias depois de 
publicada, a lei entrava em vigor no Distrito Federal, 15 dias depois 
no Rio de Janeiro, 30 dias depois nos Estados marítimos e em Minas 
Gerais, e 100 dias depois nos demais Estados. 

Conquanto adotado o sistema de vigência único, Oscar Tenó-
rio sustenta que a lei pode fixar o sistema sucessivo. No silêncio, 
porém, a lei entra em vigor simultaneamente em todo o território 
brasileiro. 

Vacatio Legis 

Vacatio legis é o período que medeia entre a publicação da lei 
e a sua entrada em vigor. 

Tem a finalidade de fazer com que os futuros destinatários da 
lei a conheçam e se preparem para bem cumpri-la. 

A Constituição Federal não exige que as leis observem o pe-
ríodo de vacatio legis. Aliás, normalmente as leis entram em vigor 
na data da publicação. Em duas hipóteses, porém, a vacatio legis é 
obrigatória: 

a) Lei que cria ou aumenta contribuição social para a Segurida-
de Social. Só pode entrar em vigor noventa dias após sua publicação 
(art. 195, § 6.º, da CF). 

b) Lei que cria ou aumenta tributo. Só pode entrar em vigor 
noventa dias da data que haja sido publicada, conforme art. 150, 
III, c, da CF, com redação determinada pela EC 42/2003. Saliente-se, 
ainda, que deve ser observado o princípio da anterioridade. 

Em contrapartida, em três hipóteses, a vigência é imediata, 
sem que haja vacatio legis, a saber: 

a) Atos Administrativos. Salvo disposição em contrário, entram 
em vigor na data da publicação (art. 103, I, do CTN). 

b) Emendas Constitucionais. No silêncio, como esclarece Oscar 
Tenório, entram em vigor no dia da sua publicação. 

c) Lei que cria ou altera o processo eleitoral. Tem vigência ime-
diata, na data da sua publicação, todavia, não se aplica à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vigência (art. 16 da CF). 

Cláusula de Vigência 
Cláusula de vigência é a que indica a data a partir da qual a lei 

entra em vigor. 
Na ausência dessa cláusula, a lei começa a vigorar em todo 

o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Nos Estados es-
trangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, 
inicia-se três meses depois de oficialmente publicada. A obrigato-
riedade da lei nos países estrangeiros é para os juízes, embaixadas, 
consulados, brasileiros residentes no estrangeiro e para todos os 
que fora do Brasil tenham interesses regulados pela lei brasileira. 

Saliente-se, contudo, que o alto mar não é território estrangeiro, 
logo, no silêncio, a lei entra em vigor 45 dias depois da publicação 
(Oscar Tenório). 

Os prazos de 45 dias e de três meses, mencionados acima, apli-
cam-se às leis de direito público e de direito privado, outrossim, 
às leis federais, estaduais e municipais, bem como aos Tratados e 
Convenções, pois estes são leis e não atos administrativos. 

Conforme preceitua o § 2.º do art. 8.º da LC 95/1998, as leis 
que estabelecem período de vacância deverão utilizar a cláusula 
“esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua 
publicação oficial”. No silêncio, porém, o prazo de vacância é de 45 
dias, de modo que continua em vigor o art. 1º da LINDB. 

Forma de Contagem 
Quanto à contagem do prazo de vacatio legis, dispõe o art. 8.º, 

§ 1.º, da LC 95/1998, que deve ser incluído o dia da publicação e o 
último dia, devendo a lei entrar em vigor no dia seguinte. 

Conta-se o prazo dia a dia, inclusive domingos e feriados, como 
salienta Caio Mário da Silva Pereira. O aludido prazo não se suspen-
de nem se interrompe, entrando em vigor no dia seguinte ao último 
dia, ainda que se trate de domingo e feriado. 

Convém esclarecer que se a execução da lei depender de regu-
lamento, o prazo de 45 dias, em relação a essa parte da lei, conta-se 
a partir da publicação do regulamento (Serpa Lopes). 

Lei Corretiva 
Pode ocorrer de a lei ser publicada com incorreções e erros ma-

teriais. Nesse caso, se a lei ainda não entrou em vigor, para corrigi-
-la, não é necessária nova lei, bastando à repetição da publicação, 
sanando-se os erros, reabrindo-se, destarte, o prazo da vacatio le-
gis em relação aos artigos republicados. Entretanto, se a lei já en-
trou em vigor, urge, para corrigi-la, a edição de uma nova lei, que é 
denominada lei corretiva, cujo efeito, no silêncio, se dá após o de-
curso do prazo de 45 dias a contar da sua publicação. Enquanto não 
sobrevém essa lei corretiva, a lei continua em vigor, apesar de seus 
erros materiais, ressalvando-se, porém, ao juiz, conforme esclarece 
Washington de Barros Monteiro, o poder de corrigi-la, ainda que 
faça sentido o texto errado. 

Por outro lado, se o Poder Legislativo aprova um determinado 
projeto de lei, submetendo-o à sanção do Presidente da República, 
e este acrescenta determinados dispositivos, publicando em segui-
da o texto, a hipótese será de inconstitucionalidade, por violação do 
princípio da separação dos poderes. De fato, o Presidente da Repú-
blica não pode acrescentar ou modificar os dispositivos aprovados 
pelo Poder Legislativo, devendo limitar-se a suprimi-los, pois, no 
Brasil, é vedado o veto aditivo ou translativo, admitindo-se apenas 
o veto supressivo. 

Local de Publicação das Leis 
A lei é publicada no Diário Oficial do Executivo. Nada obsta a 

sua publicação no Diário Oficial do Legislativo ou Judiciário. Toda-
via, o termo inicial da vacatio legis é a publicação no Diário Oficial 
do Executivo. 

Caso o Município ou o Estado-membro não tenham imprensa 
oficial, a lei pode ser publicada na imprensa particular. 

Nos municípios em que não há imprensa oficial nem particular, 
a publicação pode ser feita mediante fixação em lugar público ou 
então em jornal vizinho ou no órgão oficial do Estado. 

Princípio da Obrigatoriedade das Leis
De acordo com esse princípio, consagrado no art. 3.º da LINDB, 

ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 
Trata-se da máxima: nemine excusat ignorantia legis. 

Assim, uma vez em vigor, todas as pessoas sem distinção de-
vem obedecer a lei, inclusive os incapazes, pois ela se dirige a todos. 
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Diversas teorias procuram justificar a regra acima. Para uns, 
trata-se de uma presunção jure et jure, legalmente estabelecida 
(teoria da presunção). Outros defendem a teoria da ficção jurídica. 
Há ainda os adeptos da teoria da necessidade social, segundo a qual 
a norma do art. 3.º da LINDB é uma regra ditada por uma razão de 
ordem social e jurídica, sendo, pois, um atributo da própria norma. 

Aludido princípio encontra exceção no art. 8.º da Lei das Con-
travenções Penais, que permite ao juiz deixar de aplicar a pena se 
reconhecer que o acusado não tinha pleno conhecimento do cará-
ter ilícito do fato. 

Princípio Jura Novit Curia 
O princípio do jura novit curia significa que o juiz conhece a 

lei. Consequentemente, torna-se desnecessário provar em juízo a 
existência da lei. 

Esse princípio comporta as seguintes exceções: 
a) direito estrangeiro; 
b) direito municipal; 
c) direito estadual; 
d) direito consuetudinário. 
Nesses casos, a parte precisa provar o teor e a vigência do di-

reito. 

Princípio da Continuidade das Leis 
De acordo com esse princípio, a lei terá vigor até que outra a 

modifique ou revogue (art. 2.º da LINDB). Assim, só a lei pode revo-
gar a lei. Esta não pode ser revogada por decisão judicial ou por ato 
do Poder Executivo. 

Em regra, as leis têm efeito permanente, isto é, uma vigência 
por prazo indeterminado, salvo quanto as leis de vigência tempo-
rária. 

A não aplicação da lei não implica na renúncia do Estado em 
atribuir-lhe efeito, pois a lei só pode ser revogada por outra lei. 

Repristinação 
Repristinação é a restauração da vigência de uma lei anterior-

mente revogada em virtude da revogação da lei revogadora. 
Sobre o assunto, dispõe o § 3º do art. 2.º da LINDB: “salvo dis-

posição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei 
revogadora perdido a vigência”. 

Assim, o efeito repristinatório não é automático; só é possível 
mediante cláusula expressa. No silêncio da lei, não há falar-se em 
repristinação. Se, por exemplo, uma terceira lei revogar a segunda, 
a primeira não volta a viger, a não ser mediante cláusula expressa. 

Fontes do Direito 

Conceito 
As fontes do direito compreendem as causas do surgimento 

das normas jurídicas e os modos como elas se exteriorizam. 
São, pois, duas espécies: 
- Fontes materiais ou fontes no sentido sociológico ou ainda 

fonte real; 
- Fontes formais. 

Fontes Materiais ou Reais 
As fontes materiais são as causas determinantes da origem da 

norma jurídica. 
O assunto extrapola os limites da ciência jurídica, registrando 

conotação metafísica, levando o intérprete a investigar a razão filo-
sófica, sociológica, histórica, social, ética, etc., que determinaram o 
surgimento da norma jurídica. 

Dentre as fontes materiais, merecem destaques: a sociologia, a 
filosofia, a ética, a política, os pareceres dos especialistas, etc. 

As fontes materiais, como se vê, abrangem as causas que in-
fluenciaram o surgimento da norma jurídica. Kelsen nega a essas 
fontes o caráter científico-jurídico, considerando apenas as fontes 
formais. 

De fato, a Teoria Pura do Direito de Kelsen elimina da Ciência 
Jurídica as influências filosóficas, sociológicas, políticas etc. 

Já a Teoria Egológica, idealizada por Carlos Cossio e, no Brasil, 
aceita por Maria Helena Diniz, assevera que “o jurista deve ater-se 
tanto as fontes materiais como às formais, preconizando a supres-
são da distinção, preferindo falar em fonte formal-material, já que 
toda fonte formal contém, de modo implícito, uma valoração, que 
só pode ser compreendida como fonte do direito no sentido mate-
rial”. 

Fontes Formais 
As fontes formais do direito compreendem os modos pelos 

quais as normas jurídicas se revelam. 
Referidas fontes, classificam-se em estatais e não estatais. 
As fontes estatais, por sua vez, subdividem-se em: 
a) Legislativas: Constituição Federal, Leis e Atos Administrati-

vos; 
b) Jurisprudenciais: são as decisões uniformes dos tribunais. 

Exemplos: súmulas, precedentes judiciais etc. 
c) Convencionais: são os tratados e convenções internacionais 

devidamente ratificados pelo Brasil. 

As fontes não estatais são as seguintes: 
a) Costume Jurídico: direito consuetudinário; 
b) Doutrina: direito científico; 
c) Convenções em geral ou negócios jurídicos. De fato, os con-

tratos e outros negócios jurídicos são evidentemente celebrados 
com o fim de produzir efeito jurídico e por isso torna-se inegável o 
seu ingresso no rol das fontes formais. 

Convém, porém, salientar que a classificação das fontes for-
mais do direito é tema polêmico no cenário jurídico. Numerosos 
autores propõem sobre o assunto a seguinte classificação: 

a) Fonte formal imediata ou principal ou direta: é a lei, pois o 
sistema brasileiro é o do Civil Law ou romano germânico. 

b) Fontes formais mediatas ou secundárias: são aquelas que só 
têm incidência na falta ou lacuna da lei. Compreendem a analogia, 
os costumes e os princípios gerais do direito (art. 4º da LINDB). Al-
guns autores ainda incluem a equidade. Na Inglaterra, que adota o 
sistema da Common Law, os costumes são erigidos a fonte formal 
principal. 

Quanto à doutrina e jurisprudência, diversos autores classifi-
cam como sendo fontes não formais do direito. 

Analisando essa classificação, que divide as fontes formais em 
principais e secundárias, ganha destaque o enquadramento das 
súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal, com 
base no art. 103-A da CF, introduzida pela EC 45/2004. Trata-se, sem 
dúvida, de fonte formal principal, nivelando-se à lei, diante do seu 
caráter obrigatório. 

Eficácia da Norma 

Hipóteses 
A norma jurídica perde a sua validade em duas hipóteses: re-

vogação e ineficácia. 
Desde já cumpre registrar que a lei revogada pode manter a 

sua eficácia em determinados casos. De fato, ela continua sendo 
aplicada aos casos em que há direito adquirido, ato jurídico perfeito 
e coisa julgada. 
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Em contrapartida, a lei em vigor, às vezes, não goza de eficácia, 
conforme veremos adiante. 

Revogação 
Revogação é a cessação definitiva da vigência de uma lei em 

razão de uma nova lei. 
Só a lei revoga a lei, conforme o princípio da continuidade das 

leis. Saliente-se que o legislador não pode inserir na lei a proibição 
de sua revogação. 

A revogação pode ser total (ab-rogação) ou parcial (derroga-
ção). 

A revogação ainda pode ser expressa, tácita ou global. 
A revogação expressa ou direta é aquela em que a lei indica os 

dispositivos que estão sendo por ela revogados. A propósito, dispõe 
o art. 9º da LC 107/2001: “A cláusula de revogação deverá enume-
rar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas”. 

A revogação tácita ou indireta ocorre quando a nova lei é in-
compatível com a lei anterior, contrariando-a de forma absoluta. A 
revogação tácita não se presume, pois é preciso demonstrar essa 
incompatibilidade. Saliente-se, contudo, que a lei posterior geral 
não revoga lei especial. Igualmente, a lei especial não revoga a 
geral (§2º do art. 2º da LINDB). Assim, o princípio da conciliação 
ou das esferas autônomas consiste na possibilidade de convivên-
cia das normas gerais com as especiais que versem sobre o mesmo 
assunto. Esse princípio, porém, não é absoluto. De fato, a lei geral 
pode revogar a especial e vice-versa, quando houver incompatibi-
lidade absoluta entre essas normas; essa incompatibilidade não se 
presume; na dúvida, se considerará uma norma conciliável com a 
outra, vale dizer, a lei posterior se ligará à anterior, coexistindo am-
bas. Sobre o significado da expressão “revogam-se as disposições 
em contrário”, Serpa Lopes sustenta que se trata de uma revogação 
expressa, enquanto Caio Mário da Silva Pereira, acertadamente, 
preconiza que essa fórmula designa a revogação tácita. Trata-se de 
uma cláusula inócua, pois de qualquer maneira as disposições são 
revogadas, por força da revogação tácita prevista no § 1º do art. 2º 
da LINDB. Convém lembrar que o art. 9º da LC 107/2001 determina 
que a cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as 
leis ou disposições legais revogadas, de modo que o legislador não 
deve mais se valer daquela vaga expressão “revogam-se as disposi-
ções em contrário”. 

A revogação global ocorre quando a lei revogadora disciplina 
inteiramente a matéria disciplinada pela lei antiga. Nesse caso, os 
dispositivos legais não repetidos são revogados, ainda que compa-
tíveis com a nova lei. Regular inteiramente a matéria significa disci-
pliná-la de maneira global, no mesmo texto. 

Competência para revogar as Leis 
Federação é a autonomia recíproca entre a União, Estados-

-Membros e Municípios. Trata-se de um dos mais sólidos princípios 
constitucionais. Por força disso, não há hierarquia entre lei federal, 
lei estadual e lei municipal. Cada uma das pessoas políticas inte-
grantes da Federação só pode legislar sobre matérias que a Cons-
tituição Federal lhes reservou. A usurpação de competência gera a 
inconstitucionalidade da lei. Assim, por exemplo, a lei federal não 
pode versar sobre matéria estadual. Igualmente, a lei federal e esta-
dual não podem tratar de assunto reservado aos Municípios. 

Força convir, portanto, que lei federal só pode ser revogada por 
lei federal; lei estadual só por lei estadual; e lei municipal só por lei 
municipal. 

No que tange às competências exclusivas, reservadas pela 
Magna Carta a cada uma dessas pessoas políticas, não há falar-se 
em hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais, pois deve 
ser observado o campo próprio de incidência sobre as matérias pre-
vistas na CF. 

Tratando-se, porém, de competência concorrente, referente-
mente às matérias previstas no art. 24 da CF, atribuídas simultanea-
mente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, reina a hierarquia 
entre as leis. Com efeito, à União compete estabelecer normas gerais, 
ao passo que aos Estados-membros e ao Distrito Federal competem 
legislar de maneira suplementar, preenchendo os vazios deixados 
pela lei federal. Todavia, inexistindo lei federal sobre normas gerais, 
os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender as 
suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas ge-
rais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Algu-
mas Leis estaduais, para serem editadas, dependem de autorização 
de lei complementar. O art. 22, parágrafo único, da CF permite, por 
exemplo, que lei estadual verse sobre questões específicas de Direito 
Civil, desde que autorizada por lei complementar. Todavia, a validade 
da lei estadual não depende da aprovação do Governo Federal. 

O §2º do art. 1º da LINDB, que exigia essa aprovação viola-
dora do princípio federativo, foi revogado expressamente pela Lei 
12.036/2009. 

Princípio da Segurança e da Estabilidade Social 
De acordo com esse princípio, previsto no art. 5º, inc. XXXVI 

da CF, a lei não pode retroagir para violar o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada. Devem ser respeitadas, portanto, 
as relações jurídicas constituídas sob a égide da lei revogada. 

- Direito Adquirido: é o que pode ser exercido desde já por já 
ter sido incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa. O §2º do art. 
6º da LINDB considera também adquirido: 

a) O direito sob termo. O art.131 do CC também reza que o 
termo, isto é, o fato futuro e certo, suspende o exercício, mas não a 
aquisição do direito. 

b) O direito sob condição preestabelecida inalterável a arbítrio 
de outrem: Trata-se, a rigor, de termo, porque o fato é futuro e certo, 
porquanto inalterável pelo arbítrio de outrem. Exemplo: Dar-te-ei a 
minha casa no dia que chover, sob a condição de João não impedir 
que chova. Ora, chover é um fato certo e inalterável pelo arbítrio de 
João e, portanto, trata-se de termo, logo o direito é adquirido. 

- Ato Jurídico Perfeito: é o já consumado de acordo com a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou. Exemplo: contrato celebrado 
antes da promulgação do Código Civil não é regido por este diploma 
legal, e sim pelo Código Civil anterior. 

- Coisa Julgada: é a sentença judicial de que já não caiba mais 
recurso. É, pois, a imutabilidade da sentença. 

Atente-se que a Magna Carta não impede a edição de leis re-
troativas; veda apenas a retroatividade que atinja o direito adquiri-
do, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

A retroatividade, consistente na aplicação da lei a fatos ocorri-
dos antes da sua vigência, conforme ensinamento do Min. Celso de 
Melo, é possível mediante dois requisitos: 

a) cláusula expressa de retroatividade; 
b) respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 

julgada. 
Assim, a retroatividade não se presume, deve resultar de texto 

expresso em lei e desde que não viole o direito adquirido, o ato jurí-
dico perfeito e a coisa julgada. Abre-se exceção à lei penal benéfica, 
cuja retroatividade é automática, vale dizer, independe de texto ex-
presso, violando inclusive a coisa julgada. 

Podemos então elencar três situações de retroatividade da lei: 
a) lei penal benéfica; 
b) lei com cláusula expressa de retroatividade, desde que não 

viole o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Na 
área penal, porém, é terminantemente vedada a retroatividade de 
lei desfavorável ao réu. 
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c) lei interpretativa: é a que esclarece o conteúdo de outra lei, 
tornando obrigatória uma exegese, que já era plausível antes de 
sua edição. É a chamada interpretação autêntica ou legislativa. A 
lei interpretativa não cria situação nova; ela simplesmente torna 
obrigatória uma exegese que o juiz, antes mesmo de sua publicação, 
já podia adotar. Aludida lei retroage até a data de entrada em vigor 
da lei interpretada, aplicando-se, inclusive, aos casos pendentes de 
julgamento, respeitando apenas a coisa julgada. Cumpre, porém, 
não confundir lei interpretativa, que simplesmente opta por uma 
exegese razoável, que já era admitida antes da sua edição, com lei 
que cria situação nova, albergando exegese até então inadmissível. 
Neste último caso, a retroatividade só é possível mediante cláusu-
la expressa, desde que não viole o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 

Em algumas situações, porém, uma parcela da doutrina admite 
a retroatividade de uma norma, inclusive para violar o direito ad-
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. As hipóteses são 
as seguintes: 

a) A Lei penal benéfica pode retroagir, conforme já vimos, para 
violar a coisa julgada (art.5º, XL, da CF). 

b) Princípio da relativização da coisa julgada: A flexibilização da 
coisa julgada passou a ter importância a partir da análise de decisões 
que transitaram em julgado, não obstante a afronta à Constituição 
Federal, outrossim, no tocante às decisões distantes dos ditames da 
justiça. Segundo o parágrafo único do artigo 741 do CPC, é inexigível 
o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados incons-
titucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplica-
ção ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo 
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. 
A inconstitucionalidade exigida pelo Código é aquela emanada de 
uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, não se contenta 
a lei com a mera inconstitucionalidade declarada incidentalmente 
no processo, cujo efeito é desprovido de eficácia erga omnes. Para 
o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, 
a coisa julgada não deve ser via para o cometimento de injustiças, 
pois se assim fosse se estaria fazendo o mau uso do Direito, que não 
estaria atendendo aos seus ideais de justiça. 

c) Emenda Constitucional pode retroagir para violar o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, porque, no plano 
hierárquico, posiciona-se acima da lei, sendo que apenas a lei, se-
gundo o art.5º, inciso XXXVI, da CF, não pode retroagir para prejudi-
car o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Este 
posicionamento, no entanto, é minoritário, prevalecendo a tese de 
que a expressão “lei” mencionada no inciso XXXVI do art.5º da CF 
estende-se também às Emendas Constitucionais, logo elas não po-
deriam retroagir para violar o direito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada. 

d) O parágrafo único do art. 2.035 do CC prevê a retroativida-
de das normas de ordem pública, tais como as que visam assegu-
rar a função social da propriedade e dos contratos. Assim, referido 
dispositivo legal consagrou a retroatividade das normas de ordem 
pública, acolhendo o posicionamento doutrinário de Serpa Lopes e 
outros juristas de escol. A menção à retroatividade dos preceitos do 
Código Civil sobre a função social da propriedade e dos contratos, a 
meu ver, é meramente exemplificativa, porquanto em outras situa-
ções a lei de ordem pública também poderá retroagir. 

É preciso, no entanto, compatibilizar o preceito legal que prevê 
a retroatividade das normas de ordem pública com os preceitos, 
legais e constitucionais, que protegem o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada. 

Em relação ao direito adquirido e ato jurídico perfeito (por exem-
plo: contratos já celebrados), não se nega a aplicabilidade imediata 
da lei de ordem pública, para fazer cessar os efeitos que a contrariam, 

como no exemplo clássico da lei que passou a proibir a usura, consi-
derando-a crime, subsistindo, porém, os efeitos pretéritos, isto é, que 
fluíram até a data da entrada em vigor da lei, mas que, a partir dela, 
como salienta Serpa Lopes, não podem mais ser exigidos. 

Portanto, nos atos ou negócios de execução continuada, a pro-
teção ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, que está es-
tabelecido no plano constitucional, é limitada à data de entrada em 
vigor da lei de ordem pública, estancando os seus efeitos a partir 
de então. 

De fato, nenhum direito é absoluto. Todo direito deve ser pro-
tegido à vista de uma finalidade ética. Se um fato anteriormente 
lícito tornou-se ilícito em razão de uma nova lei, esta deve ser apli-
cada imediatamente sob pena de, sob o manto do direito adquirido 
ou ato jurídico perfeito, permitir-se que a ilicitude perdure no seio 
da sociedade, contrariando os fins do Direito, que é combatê-la. 
Portanto, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito não podem 
sobrepor-se à função do próprio Direito. 

A argumentação acima, a meu ver, resolve o problema da apli-
cação imediata, que, no entanto, não se confunde com a retroativi-
dade, isto é, a aplicação da lei de ordem pública aos negócios jurí-
dicos celebrados antes de sua vigência para considerá-los ineficazes 
desde a data da sua celebração. 

Em princípio, prevalece a Escala Ponteana, os planos de exis-
tência e validade regem-se pela lei vigente ao tempo de sua cele-
bração, enquanto o plano da eficácia submete-se à lei de ordem 
pública vigente ao tempo dos efeitos. Dentro dessa visão, a lei de 
ordem pública superveniente não poderia afetar a existência ou va-
lidade do negócio jurídico, mas apenas os seus efeitos. 

Imaginemos, porém, que o sujeito tenha adquirido uma fazen-
da num tempo em que o desmatamento era permitido e posterior-
mente leis ambientais proibissem ou limitassem esse seu direito. 
Ora, não há, nesse caso, que se falar em prevalência do direito ad-
quirido, pois a pretensão, até então lícita, tornou-se ilícita, colidin-
do com os novos postulados do ordenamento jurídico, impondo-se, 
pois, a retroatividade da nova lei. 

Outro exemplo: João celebra com Pedro um contrato de venda 
de determinada mercadoria, para ser entregue em 30 (trinta) dias. 
Antes desse prazo, porém, surge uma lei proibindo a comercializa-
ção dessa mercadoria. A meu ver, o contrato, anteriormente válido, 
deve ser extinto, impondo-se a retroatividade da nova lei, inviabili-
zando-se a entrega da mercadoria, sob pena de o ato jurídico per-
feito funcionar como exceção à ilicitude, contrariando a função do 
próprio Direito. 

Nesse caso, a máxima res perit domino soluciona o problema, 
devendo a superveniência de lei de ordem pública ser equiparada 
a caso fortuito ou força maior, resolvendo-se o negócio nos termos 
do art. 234 do CC. De fato, a ilicitude superveniente da prestação 
representa a destruição jurídica desta, equiparando-se ao pereci-
mento material. 

Vê-se, assim, que o princípio da segurança jurídica não é abso-
luto. Ele sucumbe diante da superveniência de lei de ordem pública 
e, a meu ver, com maior razão, em virtude da Emenda Constitucio-
nal, pois a manutenção de privilégios, como certas aposentadorias 
conflitantes com os novos postulados do ordenamento jurídico, não 
devem persistir acobertadas pelo manto do direito adquirido, por-
que a par desse princípio, há, no Estado Democrático de Direito, 
outros mais importantes. 

Ineficácia 
Vimos que a lei só é revogada em razão da superveniência de 

uma nova lei. Em certas hipóteses, porém, a lei perde a sua valida-
de, deixando de ser aplicada ao caso concreto, não obstante con-
serve a sua vigência em razão da inexistência da lei superveniente 
revogadora. 
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1 DIREITO EMPRESARIAL. 1.1 EMPRESÁRIO. 1.1.1 
CONCEITO, CARACTERIZAÇÃO, INSCRIÇÃO, CAPACIDA-
DE. 1.2 INSTITUTOS COMPLEMENTARES. 1.2.1 NOME 

EMPRESARIAL, ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL, 
ESCRITURAÇÃO. 1.2.2 MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 1.2.3 PREPOSTOS. 1.2.4 ESCRITURA-

ÇÃO. 

No Código Civil de 1916 vigorava a Teoria dos Atos de 
Comércio, cujo objetivo era fornecer os elementos necessários 
para a identificação do sujeito das regras do direito comercial, o 
comerciante. Nesta teoria, a sua caracterização se dava em função 
da atividade desempenhada.

O atual Código recepcionou a Teoria de Empresa, que objetiva 
fornecer os elementos necessários para a identificação do 
empresário, ou seja, o sujeito das regras do direito empresarial, 
portanto a sua caracterização está na forma e no modo como irá 
exercer a atividade.

Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou circulação 
de bens ou serviços. É preciso que haja exercício continuado da 
atividade empresarial, sendo que há uma sucessão repetida de atos 
praticados de forma organizada, para que haja constantemente 
uma oferta de bens e serviços à coletividade. Doutrinadores, como 
Maria Helena Diniz, em Curso de Direito Civil Brasileiro, elenca os 
requisitos para haver o profissionalismo:

a) habitualidade ou prática continuada de uma série de atos 
empresariais;

b) pessoalidade, contratação de empregados para a produção e 
circulação de bens e serviços em nome do empregador e

c) monopólio de informações pelo empresário sobre condições 
de uso, qualidade do material ou serviços, defeitos de fabricação, 
etc.

Os elementos do conceito empresário estão embasados na:
- produção de bens: se caracteriza por transformar ou 

montagem.
- circulação de bens: faz a intermediação entre o produtor do 

bem e o consumidor final.
- prestação de serviços: o próprio termo já diz, se caracteriza 

pela prestação.
- circulação de serviços: se caracteriza por fazer a intermediação 

dos serviços entre o prestador e o consumidor final

Pela teoria de empresa recepcionada pelo nosso Código em 
substituição a teoria dos atos de comércio, o empresário será 
caracterizado em função da forma pela qual ele irá exercer sua 
atividade. Portanto, será considerado empresário quem exercer sua 
atividade econômica com profissionalismo e de modo organizado.

A propriedade empresarial deverá atender à função social, 
exigida pela nossa Constituição Federal, por isso o empresário 
deverá exercer sua atividade econômica organizada de produção e 
circulação de bens e serviços no mercado de consumo, de forma 
a prevalecer a livre concorrência sem que haja abuso de posição, 
proporcionando meios para a efetiva defesa dos interesses do 
consumidor e a redução de desigualdades sociais.

Portanto, a função social do contrato de sociedade e a da 
propriedade empresarial busca a boa-fé objetiva do empresário, a 
transparência negocial e a efetivação da justiça social.

Nos termos do art. 977, faculta-se aos cônjuges contratar 
sociedade entre si, exceto se casados no regime de comunhão 
universal ou no regime de separação obrigatória. 

Dentre as obrigações dos empresários está:

a) registro - o empresário está obrigado a se inscrever no 
registro público de empresas mercantis de sua respectiva sede 
antes de iniciara exploração de sua atividade. A sua natureza é, em 
regra, declaratória, pois não será a inscrição na junta que tornará o 
sujeito empresário, mas sim pela forma que exercerá sua atividade. 
Em sendo a atividade exercida rural, a natureza do registro será 
constitutiva, pois só se submeterá ao regime jurídico do direito 
empresarial aquele que optar por sua inscrição na junta comercial.

b) escrituração - o empresário deverá manter regularmente 
escriturados os livros que lhe são obrigatórios.

c) balanço - ele deverá levantar anualmente Balanço Patrimonial 
(bens, direitos e obrigações) e Balanço de Resultado Econômico 
(hoje, é a Demonstração de Resultado Econômico) - despesas, 
custos e receitas.

Vale ressaltar que os livros empresariais são dotados pelo 
sigilo, ou seja, nenhuma autoridade, juiz, ou tribunal, sob qualquer 
pretexto, poderá ordenar ou fazer diligência para verificar se o 
empresário observa ou não, na escrituração de seus livros, as 
formalidades prescritas em lei. Existem duas exceções:

a) o juiz poderá autorizar a exibição integral dos livros, quando 
necessária, para resolver questões relativas à sucessão, sociedade 
ou comunhão, administração ou gestão por conta de outrem ou em 
caso de falência.

b) as autoridades fazendárias poderão no exercício da 
fiscalização do pagamento de impostos exigirem, nos termos da lei, 
a exibição dos livros empresariais.

Já no que se refere ao empresário individual, este é uma pessoa 
natural, que, registrando-se na Junta Comercial, em nome próprio 
e empregando capital, natureza e insumos, entre outros atributos, 
atuando com profissionalidade, exercendo, portanto, uma atividade 
econômica para produção ou circulação de bens ou serviços no 
mercado. Ele será o titular da empresa. 

A atividade empresarial surge quando é iniciada, sob orientação 
do empresário individual.     

A partir de janeiro de 2012, os interessados em explorar 
atividade empresarial passaram a ter mais uma opção, além das já 
conhecidas sociedade empresária e empresário individual. Trata-se 
da “empresa individual de responsabilidade limitada”.

O seu surgimento tem o intuito de incentivar a formalização de 
milhares de empreendedores que atuam de forma desorganizada 
e de desestimular a criação de sociedades que na prática são 
constituídas por uma única pessoa, com o intuito de se beneficiar 
da limitação de responsabilidade.

A pessoa física tem a vantagem de tomar as decisões 
isoladamente, sem a necessidade de convocar reuniões ou 
deliberar com sócios, além disso, o empresário individual equipara-
se à pessoa jurídica empresária para fins de tributação.

Mas ao compor a sociedade, as pessoas físicas envolvidas 
obtêm duas principais vantagens sobre o empresário individual. 
A primeira: é a união de capitais e de conhecimentos, que são 
compartilhados entre os sócios no desenvolvimento da atividade. A 
segunda: é a separação patrimonial entre os sócios e a sociedade e 
a decorrente limitação de responsabilidade, presente nas espécies 
societárias mais utilizadas. O empresário individual, por sua vez, 
responde ilimitadamente pelas obrigações assumidas no exercício 
da atividade empresarial.

Estabelecimento empresarial: é um conjunto de bens corpóreos 
e incorpóreos organizado pelo empresário para a exploração de sua 
empresa. Desta forma é uma universalidade de fato indispensável 
para a exploração da atividade pelo empresário. Por exemplo: 
terreno, prédio, máquinas, mercadorias, marca, nome empresarial, 
ponto comercial etc.
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Atualmente, é utilizada a expressão “estabelecimento 
empresarial”. Mas há autores que usam, ainda, a expressão 
“estabelecimento comercial”, o que em nada compromete o 
instituto.

Trespasse: é o contrato de alienação do estabelecimento 
empresarial.

O adquirente do estabelecimento empresarial é o responsável 
pelas dívidas que conhece, se tornando solidariamente responsável. 
Em relação às dividas tributárias e trabalhistas não é preciso ter 
conhecimento das mesmas.

Por isso, o adquirente do estabelecimento empresarial 
responde por todas as dívidas relacionadas ao negócio explorado, 
desde que estejam devidamente contabilizadas. Ele continuará 
responsável solidariamente pelo prazo de até 1 ano, a contar em 
relação às dívidas já vencidas da publicação do trespasse; e em 
relação às demais (dívidas vincendas) da data de seus respectivos 
vencimentos.

O contrato de Trespasse deverá ser averbado na junta 
comercial, devendo ser publicado na imprensa oficial. Via de regra, 
o empresário é livre para alienar o seu estabelecimento empresarial, 
mas se não lhe restarem outros bens que garantam a satisfação 
de todos os seus credores, a eficácia da alienação dependerá do 
prévio pagamento dos mesmos ou então da anuência de todos os 
seus credores no prazo de até 30 dias a contar de suas respectivas 
notificações.

Em havendo a manifestação contrária à alienação de apenas 
um dos credores, fica vedada a venda. Caso não seja respeitada, 
a alienação se torna irregular e por consequência é ineficaz,  não 
produzindo efeitos para os credores.

Concorrência: em havendo a alienação, o alienante não poderá 
fazer concorrência nos 5 anos subsequentes à transferência, pois 
caso contrário é considerada concorrência, ou seja, atuar no mesmo 
mercado.

A alienação do estabelecimento empresarial precisa seguir 
alguns requisitos, como vimos acima:

a) por ter valor econômico, é uma das garantias dos credores 
do empresário, portanto deverá haver a concordância destes, na 
alienação do estabelecimento, caso contrário, poderá ter sua 
falência decretada;

b) o contrato de alienação deve ser averbado na Junta Comercial 
para poder surtir efeitos perante terceiros;

c) o adquirente do estabelecimento (comprador) responde 
pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que 
regularmente contabilizados, continuando o alienante (vendedor) 
solidariamente obrigado pelo prazo de 01 ano (a cláusula de não-
transferência do passivo, não libera o adquirente), garantindo-se 
ao adquirente o direito de regresso (direito de cobrar) contra o 
alienante pelas dívidas pagas;

d) o adquirente será, também, sucessor do alienante nos 
débitos tributários e trabalhistas;

e) se não houver autorização expressa, o alienante não poderá 
estabelecer-se novamente no mesmo ramo de atividade, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, fazendo concorrência a este. 

O título do estabelecimento empresarial não se confunde com 
o nome empresarial. O título do estabelecimento é o elemento de 
identificação, já o nome empresarial é o elemento de identificação 
do empresário. Não há obrigatoriedade de utilização do mesmo 
nome. 

Já o nome empresarial é o elemento de identificação do 
empresário, tanto pessoa física (empresário individual) como 
pessoa jurídica (sociedade empresária).

Para o registro do empresário na Junta Comercial, é necessária 
a adoção de um nome empresarial.

Existem duas espécies de nome empresarial:

a) FIRMA
Tem como base o nome civil.
O empresário individual só poderá adotar firma, que 

deverá conter seu nome completo ou não, sendo opcional o 
acompanhamento de seu ramo de atividade. 

Algumas sociedades empresariais também adotam firma ou 
razão social, podendo ser o nome civil de todos os sócios, ou então 
de um ou alguns sócios. Não precisa ter o ramo de atividade.

O empresário individual e o representante legal da sociedade 
empresária que adotaram firma deverão assinar todos os 
instrumentos de relações jurídicas, não com seu nome civil, mas 
com o empresarial.

b) DENOMINAÇÃO
A denominação pode ser composta pelo elemento fantasia ou 

pelo nome civil de um, alguns ou de todos os sócios.
Todo empresário, no exercício de sua atividade econômica, 

poderá ter períodos altos e baixos, permeados de crises ou 
dificuldades.

A crise empresarial poderá ser:
1) econômica: se as vendas de produtos ou serviços do 

empresário forem inferiores à quantidade oferecida, provocando 
queda de faturamento;

2) financeira: se a sociedade empresária ou o empresário 
individual não tiver dinheiro em caixa para saldar as obrigações 
assumidas;

3) patrimonial: se o empresário apresentar estado de 
insolvência ante o fato de o seu ativo ser inferior ao passivo.

O doutrinador Waldo Fazzio Júnior ensina que essa crise advém 
de situações como: iliquidez, insolvência, situação patrimonial 
dependente de readequação. E esta crise acaba trazendo danos 
àqueles que nele investiram seu capital, aos seus credores e à 
comunidade por gerar desemprego, desconfiança do mercado, 
diminuição de arrecadação de imposto, problemas de ordem 
econômica, incerteza dos consumidores, entre outros.

Quando a insolvência não for irreversível há a possibilidade, 
através do instituto da recuperação judicial ou extrajudicial, ao 
empresário devedor, sem comprometer a segurança do mercado, 
a oportunidade de reestruturação financeira e administrativa 
da empresa, conducente ao fortalecimento de seu crédito e à 
possibilidade de satisfazer a seus credores evitando, com isso, que 
sua situação se agrave.

Dentre as principais inovações trazidas por esta Lei está:
- a eliminação da concordata suspensiva;
- a possibilidade de rápida realização do ativo com 

prioritariamente em bloco;
- a exigência de um valor mínimo para que o credo requeira 

falência do devedor e 
- a alteração da ordem de classificação dos créditos.

Contudo, o maior avanço no campo da preservação da empresa 
está elencado no art. 141, inciso II, que prevê a eliminação de 
qualquer risco se sucessão tributária, previdenciária e trabalhista, 
para o empresário ou grupo corporativo que adquirir o fundo de 
comercio ou o estabelecimento comercial da empresa falida, e 
ainda em partes.

A referida Lei não adotou o Princípio da Unicidade do Processo 
de Insolvência Empresarial ou Falência, ao contrário, há agora 2 
processos especiais aplicáveis ao devedor empresário:
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- Processo de Recuperação Judicial e
- Processo de Falência.

Para melhor entendimento deste Tópico iremos trazer o 
trabalho do professor André Luiz Cavalcanti Silveira que faz um 
breve e elucidativo texto a respeito do mesmo.

Conceito de sociedade 

Empresa é a atividade economicamente organizada para 
produção ou circulação de bens e serviços, não se confundido com 
o sujeito (empresário ou sociedade empresária) nem com o objeto 
(estabelecimento empresarial ou patrimônio aziendal). 

A empresa pode ser desenvolvida por pessoas físicas ou 
por pessoas jurídicas. Se quem exerce a atividade empresarial é 
pessoa física ou natural, será considerado empresário individual. 
Se quem o faz é pessoa jurídica, será uma sociedade empresária 
e não empresarial (correspondente a sociedade de empresários). 
O adjetivo empresário conota ser a própria sociedade (e não seus 
sócios) a titular da atividade econômica.

As sociedades, como pessoas jurídicas de direito privado, 
podem ser simples, porque seguem atividade civil, ou empresária, 
porque têm por objeto o desenvolvimento de atividade empresarial. 
A diferença entre sociedade simples e empresária está no modo de 
exploração de seu objeto social. Se essa exploração for feita mediante 
a organização dos fatores de produção (capital, insumos, mão de obra 
e tecnologia) será empresária. Se feita sem essa organização, será 
considerada simples. Os serviços antes estavam ligados à sociedade 
civil, que não estava sujeita à falência; atualmente, como os serviços 
também são prestados por sociedades empresárias, é cabível a falência.

Com a teoria da empresa, “cria-se um regime geral para o 
exercício da atividade econômica, excluindo-se determinadas 
atividades de menor expressão” (Curso de Direito Comercial, 
Fábio Ulhôa, pág. 17 – com alterações), excluindo-se determinadas 
atividades por força de lei (cooperativa, sociedade de advogados, 
profissional liberal, atividade agrícola). 

Cumpre frisar que existem duas exceções a essa regra. As 
sociedades anônimas, independentemente de seu objeto, são 
sempre empresárias, e as cooperativas são sempre sociedades 
simples. 

Enunciado 54 do CJF – Art. 966: é caracterizador do elemento 
empresa a declaração da atividade-fim, assim como a prática de 
atos empresariais. 

Enunciado 196 do CJF – Arts. 966 e 982: A sociedade de natureza 
simples não tem seu objeto restrito às atividades intelectuais. 

Enunciado 382 do CJF – Nas sociedades, o registro observa a 
natureza da atividade (empresarial ou não — art. 966); as demais 
questões seguem as normas pertinentes ao tipo societário adotado 
(art. 983). 

São exceções às sociedades por ações e as cooperativas (art. 
982, parágrafo único).

Em relação às sociedades compostas por profissionais liberais e 
sociedade rural, duas observações devem ser feitas:

1º) Em regra será civil, salvo se adotarem estrutura empresarial 
[modo de organização da atividade]. Exemplos: consultório médico 
com secretária - não é empresa; clínica de estrutura empresarial, 
com vários médicos, secretárias etc. - é empresa.

Enunciado 193 do CJF – Art. 966: O exercício das atividades de 
natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de 
empresa. 

Enunciado 194 do CJF – Art. 966: Os profissionais liberais 
não são considerados empresários, salvo se a organização dos 
fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal 
desenvolvida. 

Enunciado 195 do CJF – Art. 966: A expressão “elemento 
de empresa” demanda interpretação econômica, devendo ser 
analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de 
natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da 
organização empresarial. 

2º) Para ser considerado empresária, a sociedade rural  deverá 
registrar seu ato constitutivo na Junta Comercial, já que sua 
inscrição é facultativa. 

Enunciado 201 do CJF – Arts. 971 e 984: O empresário rural 
e a sociedade empresária rural, inscritos no registro público de 
empresas mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer 
concordata. 

Enunciado 202 do CJF 202 – Arts. 971 e 984: O registro do 
empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo 
e de NATUREZA CONSTITUTIVA, sujeitando-o ao regime jurídico 
empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade 
rural que não exercer tal opção.

As sociedades empresárias podem adotar um dos seguintes 
tipos:

1) Sociedade em nome coletivo – N/C
2) Sociedade em comandita simples - C/S
3) Sociedade Limitada – Ltda. 
4) Sociedade anônima - S.A
5) Sociedade em comandita por ações - C/A

As três primeiras (Sociedade em nome coletivo, Sociedade em 
comandita simples, Sociedade Limitada) foram plenamente tratadas 
pelo novo Código Civil. As sociedades anônimas estão disciplinadas 
na Lei 6.404/76, e as sociedades em comandita por ações regem-
se pelas normas relativas às sociedades anônimas, com algumas 
regras impostas pelo Código Civil (Arts. 1090 a 1092 do CC/02). 
Somente será admitida a constituição de sociedade empresária de 
acordo com uma das cinco espécies acima descritas (Art. 983, 1ª 
parte do CC/02).

A sociedade simples pode ou não adotar um daqueles cinco 
modelos societários. Se não o fizer, submeter-se-á às regras que 
lhe são próprias, previstas também no Código Civil, nos arts. 997 a 
1.038 (Art. 983, 2ª parte do CC/02). 

Enunciado 57 do CJF – Art. 983: a opção pelo tipo empresarial 
não afasta a natureza simples da sociedade.  

Personalidade jurídica

O ordenamento jurídico atribui personalidade – e via de 
consequência, capacidade para titularizar relações jurídicas e 
praticar atos da vida civil – a entes morais, surgidos a partir da 
vontade humana. Quando esse ente ganha personalidade jurídica, 
ocorre o fenômeno da separação patrimonial, cujas consequências 
são as seguintes:

1) Titularidade obrigacional – a sociedade passa, em nome 
próprio, a celebrar negócios jurídicos, adquirindo direitos e 
contraindo obrigações;

2) Titularidade patrimonial – passa a possuir patrimônio 
próprio (o sócio, geralmente, contribui na formação do capital 
social e, em razão disso, passa a possuir uma participação na 
sociedade) e respondem com ele pelas obrigações que contraírem 
(Responsabilidade patrimonial ilimitada)

3) Titularidade processual – possibilidade de ser parte e 
capacidade processual para estar em juízo.
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Classificação das sociedades

Pessoas – levam-se em conta os atributos pessoais dos sócios. 
Suas qualidades ou defeitos têm relevância para o desenvolvimento 
da empresa. A alienação societária é restringida, porque depende 
do consentimento dos demais sócios para que o terceiro possa 
ingressar na sociedade, ou seja, os demais sócios podem barrar 
a entrada de um terceiro estranho a sociedade. No caso de 
falecimento do sócio, o herdeiro não ingressa diretamente sem 
autorização dos sócios.

Capital – somente se considera a contribuição financeira para 
o ingresso no quadro de sócios da sociedade. É livre o ingresso 
de terceiros estranhos ao quadro social, já que não importam as 
qualidades pessoais dos acionistas (S.A ou Comandita por ações) 
ou sócios (Ltda.), apenas que eles efetivamente contribuam para a 
formação do capital pela integralização de ações ou cotas.

A jurisprudência vem admitindo a penhora de cotas de 
sociedade limitada, apontando que a pessoalidade do vínculo é 
assegurada pelo direito de preferência na aquisição/remição dessas 
cotas (AgRg no Ag 1164746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 26/10/2009)

Sociedade em COMANDITA POR AÇÕES - CAPITAL
Sociedade ANÔNIMA 
Sociedade EM NOME COLETIVO - PESSOAS
Sociedade EM COMANDITA SIMPLES 
Sociedade SIMPLES (não é empresária) 
Sociedade DE CAPITAL E INDÚSTRIA (não existe mais) 
Sociedade LIMITADA (contrato social) - PESSOAS  OU CAPITAL

Contratual – são constituídas através de um contrato social. 
O capital social da sociedade é dividido em cotas e o seu titular é 
denominado sócio. Existe maior liberdade na vontade das partes e 
há maior discricionariedade na elaboração das cláusulas.

Institucional – são constituídas por um estatuto social. As 
relações são entre os sócios e a sociedade, não havendo relação 
deles entre si. Qualquer interessado, desejando ingressar na 
sociedade, adere ao estatuto. O capital social está dividido em ações 
e o seu titular é denominado acionista. O estatuto está adstrito à lei, 
não há liberdade de alteração das normas.

SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES - INSTITUCIONAL
SOCIEDADE ANÔNIMA 
SOCIEDADE EM NOME COLETIVO - CONTRATUAL
SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES - CONTRATUAL
SOCIEDADE SIMPLES - CONTRATUAL
SOCIEDADE LIMITADA (sempre) - CONTRATUAL

Quanto à responsabilidade dos sócios, a sociedade pode ser:
- Responsabilidade limitada – ao aporte financeiro que o 

sócio subscreveu na sociedade, ou seja, somente pelo valor que se 
obrigou (subsidiária e limitada).

- Responsabilidade mista – Existem sócios que respondem 
ilimitadamente e outros de forma limitada (limite previsto no 
contrato ou no estatuto social).

- Responsabilidade ilimitada – o patrimônio dos sócios responde 
subsidiariamente, mas de forma ilimitada pelas obrigações sociais.

Mesmo nas sociedades com responsabilidade mista ou 
ilimitada, essa responsabilidade será sempre subsidiária em razão 
do benefício de ordem previsto no art. 1024 do CC/02. Primeiro 
deve-se esgotar (exaurir) o patrimônio da sociedade para só 
então atingir o patrimônio pessoal do sócio. Nas sociedades não 

personificadas, a responsabilidade dos sócios será direta, solidária 
e ilimitadamente pelas obrigações sociais nos termos do art. 990 
do CC/02.

SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES - Responsabilidade 
mista

SOCIEDADE ANÔNIMA Responsabilidade limitada
SOCIEDADE EM NOME COLETIVO - Responsabilidade ilimitada
SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES - Responsabilidade mista
SOCIEDADE LIMITADA (há solidariedade) - Responsabilidade 

limitada
SOCIEDADE SIMPLES - Pode ser pactuado no contrato: nenhuma 

ou ilimitada.

Participação de cada sócio nos lucros e nas perdas.
A cláusula que exclua o(s) sócio(s) de participar dos lucros e 

das perdas é nula,  sendo denominada de cláusula leonina (artigo 
1008). Nulo será a cláusula, não o contrato. Deve imperar o jus 
fraternitatis, ou seja, assim como todos os sócios devem arcar 
com os resultados negativos da empresa, também a todos cabe 
uma parcela na distribuição dos lucros. Em relação ao sócio cuja 
contribuição consista em serviço, incide o art. 1006 do CC/02.

Salvo cláusula de responsabilidade solidária, a responsabilidade 
dos sócios será limitada (Interpretação pessoal conjugada do art. 
997, VII c/c o art. 1023 do CC/02) O artigo 1003 do CC/02 fala da 
cessão de quotas, que pode ser total ou parcial, mas deva ser 
feita com anuência dos demais sócios, sob pena de não surtir 
efeitos perante os terceiros e a sociedade; mesmo com a anuência 
dos demais sócios, o cedente responde solidariamente com o 
cessionário pelo prazo de 02 anos. Note-se que o registro também 
é requisito de validade da cessão.

CC/02, art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as 
dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem 
das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária.

Enunciado 61 do CJF – art. 1.023: o termo “subsidiariamente” 
constante do inc. VIII  do  art. 997 do Código Civil deverá ser 
substituído por “solidariamente” a fim de compatibilizar esse 
dispositivo com o art. 1.023 do mesmo Código. 

Direitos e deveres gerais dos sócios (variam de acordo com o 
tipo societário)

Deveres dos sócios:
1) integralizar o capital social subscrito, à vista ou a prazo, 

conforme estipulado em contrato social ou estatuto social (art. 
1004 do CC/02);

O sócio remisso (não cumpriu seu dever de integralização de 
capital perante a sociedade e no prazo previsto no contrato social) será 
notificado e no prazo de 30 dias deve cumprir sua obrigação contribuindo 
para o capital social, se não o fizer ele será responsável pelo dano 
emergente da mora (art. 1004). Os demais sócios podem exigir do remisso:

Indenização pela mora ou a sua exclusão da sociedade, com 
ressarcimento do que ele integralizou ou redução da quota ao 
montante já realizado (p.ú. do artigo 1004 do CC/02).

O capital social sofrerá redução, salvo se os demais sócios 
suprirem o valor da quota.

 2) participar dos resultados negativos da empresa, arcando 
com sua responsabilidade subsidiária limitada ou ilimitada, de 
acordo com o previsto no contrato;

3) ter lealdade para com a sociedade, buscando o 
desenvolvimento da empresa. Pode ser efetuada através do auxílio 
nas decisões sempre no interesse da sociedade (abster-se de atuar 
quando possuir interesse em conflito – art. 1010, § 3 º do CC/02).

4) obedecer ao contrato ou estatuto social
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Direitos dos sócios:
1) participar dos lucros da sociedade;
2) fiscalizar a administração bem como a escrituração
3) retirar-se da sociedade em determinadas condições 

estipuladas no contrato
4) exigir a prestação de contas dos administradores (art. 1020 

do CC/02) 
5) votar nas deliberações da sociedade segundo a sua 

participação societária
6) preferência na subscrição de cotas ou ações.

Segredo comercial

Sob o título – controverso – de segredo de negócio, encontram-
se englobadas as expressões “segredo industrial” e “segredo 
comercial”, ambas designativas de dados confidenciais merecedores 
de proteção legal.

Tal noção cobre uma pluralidade de objetos da Propriedade 
Intelectual: 

1. O clássico segredo de fábrica, fruto do Código Penal francês 
de 1810, algo que  tem a natureza de uma solução técnica no sentido 
geral de um invento suscetível de proteção por patentes, mas que 
o criador opta por manter reservado, e numa imagem iluminadora, 
num envelope fechado no fundo de um cofre. 

2. O segredo de negócio, elemento da intimidade da empresa, 
como as clássicas listas de clientes, mas também decisões 
estratégicas que, divulgadas, favoreceriam terceiros, assim como 
soluções práticas não cobertas pelo sistema de proteção às 
tecnologias. 

3. O know-how (ou savoir faire), conjunto de conhecimentos 
e experiências de uma empresa, incluindo segredos de fábrica, 
elementos não técnicos, seleções particularmente eficazes entre o 
domínio público, listas de fornecedores, etc. 

4. As “informações confidenciais”, caracterizadas como a 
proteção de informação não divulgada submetida para aprovação 
da comercialização de produtos.

Pois bem: em definição, o segredo de negócio consiste num 
conhecimento utilizável na atividade empresarial, de caráter 
industrial ou comercial, de acesso restrito, provido de certa 
originalidade, lícito, transmissível a terceiros, não protegido por 
patente, cuja reserva representa valor econômico para seu detentor, 
o qual exterioriza o seu interesse na preservação do sigilo através 
de providências razoáveis. De uma maneira mais simples, pode-
se dizer que o segredo de negócio refere-se a todos os assuntos 
reservados, referentes aos bom andamento de uma empresa e cuja 
revelação possa vir a ser prejudicial a seu titular, mormente sob o 
aspecto econômico.

Em aparente contradição, já que a divulgação de informações 
cada vez mais se democratiza e se informaliza (contando, inclusive, 
muito recentemente, com a ajuda da internet), os dados industriais e 
comerciais continuam representando valores estratégicos para seus 
detentores, essenciais à competitividade e, por vezes, até mesmo à 
sobrevivência de grandes negócios e das próprias empresas.

Diante de tal realidade, a boa proteção dos conhecimentos 
– industriais e comerciais – sigilosos, conferida pelos meios 
legislativos e judiciais, passa a ser fator de atração de investimentos 
dos vários setores empresariais, que destinam grandes somas de 
dinheiro em pesquisas e desenvolvimento.

Modernamente, o segredo de negócio tem origem no rápido 
progresso industrial e no consequente acirramento da concorrência, 
onde os empresários passam a desejar uma nova alternativa aos 
privilégios, que possa lhes dar maior liberdade de ação, bem como 
maior privacidade no desenvolvimento de suas atividades, vez que 

a proteção concedida à patente, dado seu caráter público, traz a 
exigência de exposição de tal segredo e, também, a limitação 
temporal do registro concedido para ele.

O segredo de negócio, capaz de criar direitos e obrigações e 
de produzir efeitos jurídicos, embora não seja expressamente 
positivado na lei, encontra-se protegido, fundamentalmente, (i) 
pelas normas constitucionais que tratam do direito do criador, da 
privacidade e do desenvolvimento tecnológico e científico; e (ii) 
pelas normas que combatem a concorrência desleal (além daquelas 
que dizem respeito à responsabilidade, civil e penal).

Quanto aos efeitos, sabe-se que o objeto do segredo é a 
informação confidencial, enquanto que o objeto do direito é a 
faculdade de preservar a confidencialidade. Ora, se o objeto do 
direito decorrente do segredo é a faculdade de preservar o próprio 
segredo, pode-se assumir perfeitamente que a proteção conferida 
a ele, o segredo, é quase idêntica à proteção conferida a uma 
patente, ou seja, o direito de se valer com exclusividade do bem 
jurídico, impedindo, em contrapartida, que terceiros venham a se 
valer dele, sem autorização. E o termo quase vem utilizado porque, 
em matéria de patentes, a proteção conferida, além de acessível 
a todos, tem prazo determinado, o que não acontece no segredo, 
sendo certo que o conteúdo do segredo pode ser adquirido e 
utilizado por outros, desde que por pesquisa própria, o que não 
acontece na patente.

Insere-se ele, o segredo de negócio, no fundo de comércio 
da empresa, onde os elementos imateriais da atividade industrial 
ou comercial – a respeitabilidade, a imagem, a eficiência da 
equipe de vendedores etc. – ajustam-se entre si, para um melhor 
desenvolvimento dessa mesma atividade. Realmente, a doutrina, 
referindo-se à informação não patenteada, ressalta que o segredo 
integra os elementos incorpóreos do estabelecimento empresarial, 
participando daquele complexo de bens que compõem e servem de 
instrumento ao empresário, para o exercício da empresa.

2 TÍTULOS DE CRÉDITO. 2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS TÍTU-
LOS DE CRÉDITO. 2.2 LETRA DE CÂMBIO. 2.3 NOTA PRO-
MISSÓRIA. 2.4 CHEQUE. 2.5 DUPLICATA. 2.6 PROTESTO. 

Título de Crédito é um documento necessário ao exercício 
do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito 
quando preencha os requisitos da lei. Os títulos de crédito são 
documentos representativos de obrigações pecuniárias. Não se 
confundem com a própria obrigação, as se distinguem dela na exata 
medida em que a representam. 

São características do título de crédito:
- Literalidade
- Vale pelo que nele está escrito
- Conteúdo

- Cartularidade
- Cártula = documento
- Título de apresentação
- Não se pode executar por meio de cópia

- Autonomia
- Inoponibilidade de exceção pessoal
- Cada obrigação é independente, existe por si só
- A nota promissória vinculada a contrato de abertura de 

crédito não goza de autonomia em razão do título que a originou.
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1 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIOS GE-
RAIS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÕES DO 

PODER DE TRIBUTAR. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI 5.172/66
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Con-
stitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, o sistema tributário 
nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso XV, 
alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, 
supletiva ou regulamentar.

LIVRO PRIMEIRO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na 
Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis 
complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites 
das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e 
em leis estaduais, e em leis municipais.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 
qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas 
pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de mel-
horia.

Natureza Jurídica
Definiu o legislador que a natureza jurídica do tributo é defini-

do pelo fato gerador da obrigação, não sendo importante para qual-
ifica-lo o seu próprio nome, assim como suas características trazidas 
pela lei. É o que diz o artigo 4º do CTN

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada 
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 
qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas 
pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

A análise do fato gerador da obrigação tributária é feita sob a 
observância da classificação dos tributos.

Definição legal
CTN Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.

Tributo, portanto, segundo afirma Sacha Calmon “é cate-
goria genérica que se reparte em espécies: impostos, taxas e 
contribuições de melhoria”. No tocante ao empréstimo com-

pulsório, aduz Paulo de Barros Carvalho que este “pode assumir 
quaisquer dessas configurações, e as contribuições ou são im-
postos ou são taxas”.

Definições doutrinárias
Segundo Luciano Amaro, o tributo pode ser definido como “a 

prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, instituída em 
lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais de fins de inter-
esse público”.

Para uma corrente minoritária, assim capitaneada por Luciano 
Amaro, as espécies tributárias seriam dividas em: impostos, tax-
as, contribuições e empréstimos compulsórios. A contribuição de 
melhoria não seria uma espécie tributária autônoma, mas sim uma 
modalidade da categoria taxa.

No tocante a definição legal de tributo, importante fracionar o 
conceito e entender alguns pontos importantes, vejamos:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante ativi-
dade administrativa plenamente vinculada.

1º - O tributo é uma prestação pecuniária compulsória
Cobrado pelo Estado, no uso de seu poder de império deve 

ser pago por aquele que está obrigado por lei a fazê-lo; a vontade 
daquele que paga é indiferente para a cobrança do tributo: queren-
do ou não, deverá pagar.

2º O tributo não é uma sanção por ato ilícito
Um exemplo bastante interessante é a multa de trânsito. Aque-

les que desconhecem a legislação entende qualquer cobrança do 
Estado como sendo um imposto (lembrando que o imposto é uma 
espécie de tributo). Apesar de que ambos os pagamentos vão para 
os cofres públicos, a diferença entre tributo e multa é que no segun-
do caso há a prática de um ato ilícito.

A multa de trânsito é resultante da prática de algum ato ilícito 
no trânsito, por exemplo, dirigir em alto velocidade, não respeitar 
os sinais de trânsito. Trata-se de um pagamento feito pelo infrator 
ao Estado em virtude da prática de um ato previsto em lei como 
ilícito.

Quando se paga, por exemplo, o imposto de renda, não está 
sendo aplicada uma penalidade ao cidadão, mas sim determinando 
que o mesmo contribua com parte de sua renda para a manutenção 
do Estado.

Outro ponto que merece destaque é a cobrança. Entende-se que 
a cobrança de multa, ao contrário do tributo, não deve ser estimu-
lada, posto que essa cobrança é decorrente da prática de ato ilícito.

3º Prestação instituída por lei.
Trata-se de condição sine qua non para que o Estado possa 

fazer a cobrança de qualquer tributo. Portanto, para que essa co-
brança seja considerada legal, o tributo deverá ser criado ou extin-
to por lei (complementar ou ordinária) ou ainda por ato normativo 
com a mesma força (medida provisória).

4º Prestação cobrada mediante atividade administrativa plena-
mente vinculada.

Segundo o Prof. Ricardo Alexandre, “a vinculação da atividade 
de cobrança do tributo decorre do fato de ele ser instituído por lei 
e se configurar como uma prestação compulsória. A autoridade 
tributária não pode analisar se é conveniente, se é oportuno cobrar 
imposto. A cobrança é feita de maneira vinculada, sem concessão 
de qualquer margem de discricionariedade ao administrador. Mes-
mo que o fiscal, o auditor ou o procurador se sensibilizem com uma 
situação concreta, devem cobrar o tributo”.
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Classificação
Os tributos podem ser classificados quanto sua hipótese de 

incidência em vinculados e não vinculados. Conforme já foi afirma-
do acima, o fato gerador é determinante para classificar o tributo 
como vinculado ou não vinculado.

- Vinculados: o fato gerador é uma atividade estatal específica 
relativa ao contribuinte. (Ex: CF, art. 145 II)

- Não vinculados: o fato gerador é uma situação independen-
te de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. 
(CTN, art. 16)

Conforme ensina Ricardo Alexandre, “para classificar um tribu-
to qualquer quanto ao fato gerador, deve-se perguntar se o Estado 
tem de realizar, para validar a cobrança, alguma atividade específi-
ca relativa ao sujeito passivo (devedor). Se a resposta for negativa, 
trata-se de um tributo não vinculado; se for positiva, o tributo é 
vinculado (pois sua cobrança se vincula a uma atividade estatal es-
pecificamente voltada ao contribuinte)”.

Princípios Gerais:

Os princípios encontram-se distribuídos em toda a Constituição 
Federal e eles podem ser:

- Explícitos: expressos
- Implícitos: decorrem dos explícitos, do regime federativo e 

dos direitos e garantias fundamentais.
As entidades que possuem competência tributária são: União; 

Estados; Municípios e Distrito Federal fica, portanto vedado o ex-
ercício da competência por outra entidade política.

Em relação à importância dos princípios estes têm a função de 
impor limitações constitucionais ao poder de tributar. Os princípios 
tributários previstos na Constituição Federal funcionam verdadeira-
mente como mecanismos de defesa do contribuinte frente à avidez 
do Estado no campo tributário.

A constitucionalidade de um tributo, enfim, deve seguir todos 
os princípios elencados na Constituição, sob pena de serem refu-
tados pelo Supremo Tribunal Federal por serem inconstitucionais.

Abaixo seguem os tipos de princípios e em quais artigos con-
stitucionais eles são encontrados

- Princípio Da Legalidade Tributária:
Art.5º, II: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei.”
Art.150, I: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta-
beleça”.

- Princípio Da Irretroatividade E Da Anterioridade:
Art. 150. ...é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios.
III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (irretroav-
idade)

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou; (anterioridade)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto 
na alínea b.

- Princípio Da Isonomia Tributária:
“Art.150. ...é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios:

II- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se en-
contrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, inde-
pendentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos.”

- Princípio Da Capacidade Contributiva:
Caráter programático: norteador da atividade legislativa.
Art. 145 §1º: “Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados 
os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi-
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.”

- Princípio Da Vedação De Efeitos Confiscatórios:
Art. 150, IV: é vedado “utilizar tributo com efeito de confisco”.

- Princípio Da Imunidade Recíproca:
Art. 150, VI, a: “... é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios:
VI – instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”

- Princípio Da Imunidade Genérica:
Art. 150, VI, “b”, “c” e “d”:
“Art. 150. … é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios:
VI – instituir impostos sobre:
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclu-

sive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua im-
pressão.”

- Princípio Da Imunidade De Tráfego Interestadual E Intermu-
nicipal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por 
meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a co-
brança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder 
público;

- Princípio Da Uniformidade De Tributo Federal Em Todo O Ter-
ritório Nacional:

Art. 151. É vedado à União:
I – instituir tributo que não seja uniforme em todo o território 

nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Es-
tado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, 
admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 
regiões do País; 

- Princípio Da Uniformidade De Tributo Estadual Ou Municipal 
Quanto À Procedência Ou Destino De Bens E Serviços De Qualquer 
Natureza:

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de 
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
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- Princípio Da Igualdade De Tratamento Dos Títulos Da Dívida 
Pública Federal, Estadual Ou Municipal E Dos Vencimentos Pagos 
Pelas Três Entidades Políticas:

Art. 151. É vedado à União: 
II – tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuner-
ação e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis 
superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

- Princípio Da Imunidade Do Imposto Sobre A Renda Relativa-
mente A Prova 

III – renda e proventos de qualquer natureza; 
§ 2º O imposto previsto no inciso III:
II – não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre 

rendimentos provenientes da aposentadoria e pensão, pagos pela 
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, à pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, 
cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos 
do trabalho. (Revogado)

- Princípio Da Vedação De A União Decretar Isenção De Impos-
tos Das Entidades Periféricas:

ISENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO PERCEBIDOS POR PES-
SOAS COM IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
Art. 151. É vedado à União:
III – instituir isenções de tributos da competência dos Estados, 

do Distrito Federal ou dos Municípios. 

- Princípios Implícitos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con-

tribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 

serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para confer-
ir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de im-
postos.

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 

relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos re-
spectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 
tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pratica-
do pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive re-
gimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 
155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, 
d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos 
impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, observado que: 

I - será opcional para o contribuinte; 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento dif-

erenciadas por Estado; 
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição 

da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federa-
dos será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; 

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser com-
partilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único 
de contribuintes. 

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios es-
peciais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 
concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, es-
tabelecer normas de igual objetivo. 

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impos-
tos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cu-
mulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem 
os impostos municipais.

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de rel-
evante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de em-
préstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou 
sua instituição.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir con-
tribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de inter-
esse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento 
de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos 
arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 
6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão in-
stituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios institu-
irão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, 
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titu-
lares de cargos efetivos da União. 

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico de que trata o caput deste artigo: 

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação
II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus 

derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível; 
II - incidirão também sobre a importação de produtos es-

trangeiros ou serviços; 
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III - poderão ter alíquotas: 
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta 

ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; 
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 
§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de impor-

tação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. 
§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições in-

cidirão uma única vez. 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço 
de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que 
se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica,

Competência Tributária
Segundo a doutrina é o poder de criar tributos, sendo esse 

poder conferido pela Constituição Federal à União, aos Esta-
dos-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. O legislador 
constitucional determinou quais tributos cada ente político pode 
criar, bem como limitou esse poder de criação, impondo limites. 
Ou seja, é a competência legislativa que os entes políticos possuem 
de criar tributos, e competência legislativa é a competência de cri-
ar leis, então, competência tributária é o poder de criar tributos 
através de leis.

O Código Tributário Nacional trata do tema nos artigos 6º a 8º:
Art. 6º. A atribuição constitucional de competência tributária 

compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as lim-
itações constitucionais contidas na Constituição Federal, nas Con-
stituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos 
Municípios, e observado o disposto nesta lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo 
ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem 
à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo a 
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de ex-
ecutar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 
tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a 
outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição.

 § 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios pro-
cessuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a 
conferir.

 § 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por 
ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha con-
ferido.

 § 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, 
a pessoas jurídicas de direito privado, do encargo ou da função de 
arrecadar tributos.

Art. 8º. O não exercício da competência tributária não a defere 
a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Consti-
tuição a tenha atribuído.

São características da competência tributária:
1. Indelegabilidade: a competência tributária é indelegável, dis-

posição expressa do artigo 7º do CTN (Código Tributário Nacional), 
um ente político não pode delegar, conferir a outra pessoa de dire-
ito público a competência tributária que tenha recebido da Consti-
tuição Federal. O poder de tributar é exclusivo do ente político que 
o recebeu.

2. Irrenunciabilidade: o ente político pode não exercer sua 
competência tributária, mas esta é irrenunciável, quem a possui 
não pode dela abrir mão.

3. Incaducabilidade: o poder de tributar é um poder-faculdade, 
o ente político o exerce quando lhe seja mais conveniente e opor-
tuno, o fato de permanecer inerte e não criar o tributo não altera 
em nada sua competência tributária que permanece a mesma. O 
não exercício da competência não tem como consequência a perda 
da mesma.

A competência tributária se distingue da capacidade tributária 
ativa. A primeira é o poder, a aptidão de criar tributos, é legislar 
instituindo tributos, já a segunda é a capacidade de ser sujeito ativo 
da relação jurídica tributária.

A capacidade tributária ativa é o poder de cobrar e fiscalizar o 
tributo, esta , ao contrário da competência tributária, é delegável a 
outras pessoas jurídicas de direito público. 

A doutrina discrimina três modalidades de competência 
tributária:

a) competência privativa: é a competência para criar impostos 
atribuída com exclusividade a um ente político, arts. 153,155 e 156 
da Constituição Federal; a competência para criar contribuições 
especiais atribuídas à União, art. 149 CF; a competência para criar 
a contribuição de previdência do funcionalismo público estadual, 
distrital e municipal, atribuída aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, art. 149, § 1º da CF; a competência para instituição de 
empréstimos compulsórios pela União, art. 148 da CF.

b) competência residual: competência atribuída à União para 
instituir outros impostos, art. 154, I, da CF; bem como para instituir 
outras contribuições sociais de seguridade social, art. 195, § 4º da 
CF.

c) competência comum: atribuída a todos os entes políticos, 
competência para criação de taxas e contribuições de melhoria, 
art.145, I e II da CF.

Repartição das competências tributárias
No tocante à repartição das competências tributárias, con-

siderando que nossa Constituição é analítica e rígida em matéria 
tributária, a Carta Magna acaba sendo responsável, ao mesmo tem-
po, por autorizar que o Estado ingresse na esfera patrimonial do 
contribuinte, retirando uma parcela deste patrimônio, bem como 
deve impor limites a esta atuação a fim de oferecer segurança juríd-
ica àquele que irá sofrer a incidência tributária.

A competência tributária legislativa, portanto, está delimitada 
pelo legislador constitucional que traçou com minúcias o camin-
ho que deverá ser seguido pelo legislador quando da edição das 
normas de incidência tributária. Sendo, portanto, norma de autor-
ização, bem como nela mesma encontra-se seu primeiro limite. Ao 
legislador não é concedida a permissão de atuar, quando da insti-
tuição de tributos, fora do campo de competência previsto pela 
norma constitucional e sem observar todos os demais limites esta-
belecidos pelos princípios constitucionais. Daí a importância de se 
observar, como primeiro limitador, a distribuição das competências 
enumeradas de maneira exaustiva pela CR/88.

Assim está estruturado o Sistema Tributário Nacional, que out-
orga a criação de tributos a todos seus Entes Políticos, mas apenas 
a eles, que são os únicos que podem instituir lei abstrata de incidên-
cia tributária. Ressalte-se que o Texto Maior, no entanto, não cria 
tributo, mas atribui competência tributária a determinadas pes-
soas políticas para fazê-lo por meio de lei, em regra, a ordinária. 
Trata-se da competência legislativa tributária, entendida, como a 
aptidão conferida pela CR/88 às pessoas políticas de direito con-
stitucional interno (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 
para instituírem normas de exação (em sentido amplo), por meio 
de lei (lato sensu), em estrita consonância com os princípios con-
stitucionais.



DIREITO TRIBUTÁRIO

5

As imunidades também são relevantes na compreensão das 
competências tributárias, pois colaboram no desenho da sua 
definição, visto que fazem parte dela. Esclarecedoras são as pala-
vras de Regina Helena Costa, que considera a imunidade, do ponto 
de vista formal, como algo que “excepciona o princípio da general-
idade da tributação, segundo o qual todos aqueles que realizam a 
mesma situação de fato, à qual a lei atrela o dever de pagar tributo, 
estão a ele obrigados, sem distinção”. O que se demonstra é que, 
para pessoas, situações e bens determinados pela Constituição não 
é possível ocorrer a incidência tributária.

E conclui:
A imunidade tributária, então, pode ser definida como a exon-

eração, fixada constitucionalmente, traduzida em norma expressa 
impeditiva da atribuição de competência tributária ou extraível, 
necessariamente, de um ou mais princípios constitucionais, que 
confere direito público subjetivo a certas pessoas, nos termos por 
ela delimitados, de não se sujeitarem à tributação.

Portanto, assim como as competências tributárias, as imuni-
dades constam expressamente na CR/88, a diferença é que aquelas 
concedem atribuições e permissões para instituição dos tributos 
e estas fixam as circunstâncias nas quais nem se permite falar em 
criação de leis, excluindo, do campo de atuação tributária as situ-
ações discriminadas pelo Diploma Maior.

Quando falamos das características do Estado Federal, salien-
tamos que vezes ela se apresenta como uma ordem jurídica central, 
onde, a União representa a totalidade do Estado brasileiro, repre-
sentando os interesses de todos e não exclusivamente da União. 
Isso é importante para se considerar as desonerações, como as 
isenções, que não só competem aos Entes Federativos sobre seus 
tributos, mas à União atuando sobre todos os entes políticos quan-
do representa o Estado brasileiro.

Especificamente quanto à técnica de repartição das competên-
cias adotadas pelo Constituinte vemos que, no tocante aos impos-
tos, discriminou de maneira privativa em seu art. 153 os impostos 
de competência da União (II, IE, IR, IPI, IOF, ITR e imposto sobre 
grandes fortunas); no art. 155 os de competência dos Estados e Dis-
trito Federal (ITCD causa mortis, o ICMS e o IPVA) e no artigo 156 os 
de competência dos Municípios (o IPTU, o ITBI e o ISSQN), deixan-
do expresso no texto constitucional a materialidade cabível a cada 
um deles. Trata-se de uma repartição rígida e exaustiva, vez que 
outorga a cada pessoa política, para que consiga cumprir com suas 
responsabilidades adquiridas em função do regime federativo ao 
qual pertence, o equilíbrio entre os poderes de tributar das pessoas 
políticas que garante o atendimento aos princípios da Federação.

A Carta Política de 1988 ao utilizar a referida técnica, concede 
competência dentro dos limites que cada materialidade possui. 
Estando expresso que à União caberá tributar os produtos industri-
alizados, certo também será afirmar que vedado estará ao Estado 
tributar esse fato. A CR indica para um Ente proibindo para o outro, 
é assim que age a repartição de competência em nosso ordenamen-
to jurídico. Ampliar ou restringir as materialidades implica em limi-
tar ou expandir o campo de abrangência da exação.

Cumpre salientar a característica dos impostos, que não são 
vinculados a uma atividade estatal, ou seja, suas hipóteses de in-
cidência, não se relacionam a nenhuma atividade estatal específica 
relativa ao contribuinte, basta a realização do fato gerador para que 
sejam exigidos.

Já as taxas e contribuições de melhorias possuem competência 
comum, sendo atribuídas a todos os Entes políticos, isso porque, 
elas dependem de atuação estatal para que possam ser cobradas. 
As taxas são exigidas mediante uma contraprestação da unidade 
federativa e as contribuições de melhoria requerem a valorização 
do imóvel decorrente de obra pública.

Já em seu art. 24, a Constituição, sob o título “Da Organização 
do Estado”, outorga competência concorrente à União, aos Esta-
dos e ao DF para legislarem sobre Direito Tributário, e, como se lê 
nos respectivos §§ 1º e 2°, à União compete o estabelecimento de 
normas gerais enquanto os Estados e o DF exercem a competência 
suplementar. Os Municípios têm a faculdade, estabelecida no art. 
30, para suplementar a legislação federal e a estadual, no que cou-
ber (denominada, por isso, competência suplementar), bem assim, 
como não poderia deixar de ser, para instituir e arrecadar os tribu-
tos de sua competência.

A competência residual tributária ficou a cargo da União sen-
do-lhe facultado, criar outros impostos por meio de lei complemen-
tar, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador 
ou base de cálculo próprios dos demais impostos que a Constituição 
prevê (art. 154, I) e também instituir impostos extraordinários na 
iminência ou no caso de guerra externa (art. 154, II). Essas são as 
únicas possibilidades de criação de impostos cujos fatos geradores 
não estejam previstos no Texto Maior.

Por fim, importante lembrar que quanto à instituição de tribu-
tos de competência da União, somente ela pode realizar essa ativi-
dade, pois essa atribuição é da ordem jurídica parcial, porém, quan-
do revestida de Estado brasileiro – ordem jurídica central – , pode, 
nos termos do artigo 146 da CR/88, por meio da Lei complementar, 
estabelecer normas gerais para dirimir conflitos de competência e 
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, dentre 
outros.

Sobre a distribuição de rendas a Constituição previu a partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal no produto de arrecadação 
de impostos federais (art. 157 e art. 159, II) e dos Municípios no 
produto da arrecadação de impostos federais e estaduais (art. 158 
e art. 159, § 3º), bem como a destinação de percentuais do produto 
da arrecadação de impostos da União ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal, ao Fundo de Participação dos Municí-
pios e a programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-oeste (art. 159, I). (ANJOS, Rubya Flori-
ani dos. Estado Federal e repartição das competências tributárias. 
Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 02 jul. 2012. Disponivel em: <http://
www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.37874&seo=1>)

SEÇÃO II
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se en-

contrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, inde-
pendentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos;

III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 

lei que os instituiu ou aumentou;
 c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto 
na alínea b; 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por 

meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a co-
brança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público; 
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1 CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – 
CTMAJU (LEI Nº 1.547/1989 E SUAS ALTERAÇÕES

LEI Nº 1.547 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1989.

Institui o Código Tributário Municipal e Normas do Processo Ad-
ministrativo Fiscal e dá outras providências. 

seguinte Lei:
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Este Código regula os direitos e obrigações que ema-
nam das relações jurídicas referentes a tributos de competência 
municipal, distribuição de receitas tributárias e de rendas diversas 
que constituem a receita do município.

Art. 2º – O Código é constituído de 03 (três) livros, com a maté-
ria, assim distribuída:

LIVRO I - Dispõe sobre as normas gerais de direito tributário, 
estabelecido pela legislação federal aplicáveis aos Municípios, e as 
de interesse do Município para aplicação de sua lei tributária;

LIVRO II - Regula a competência tributária, as limitações cons-
titucionais e toda a matéria relativa a receita do Município consti-
tuída de tributos;

LIVROS III - Determina o processo administrativo fiscal.
Art. 3º – O Código Tributário é subordinado:
I - à Constituição Federal;
II - ao Código Tributário Nacional e demais Leis Complemen-

tares.

LIVRO I
DAS NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

TÍTULO I
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 4º – Este livro estabelece normas aplicáveis a todos os tri-
butos devidos ao Município de Aracaju, sendo considerados como 
complementares do mesmo os títulos legais especiais. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

SEÇÃO II
DAS LEIS, DECRETOS E NORMAS COMPLEMENTARES

Art. 5º – A Legislação Tributária Municipal compreende as Leis, 
os Decretos e Normas Complementares que versem, no todo ou em 
parte, sobre tributos de competência municipal.

Parágrafo Único – São normas complementares das Leis e dos 
Decretos:

I - as portarias, as instruções, avisos, ordens de serviços e ou-
tros atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos competentes das instâncias admi-
nistrativas;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas;

IV - os convênios que o Município celebra com autoridades da 
administração direta ou indireta da União, Estado ou Municípios.

CAPÍTULO II
DO CAMPO DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 6º – A relação jurídico-tributária será regida, em princípio, 
pela legislação vigente no momento em que tiver lugar o ato ou fato 
tributável, salvo disposição expressa em contrário.

TÍTULO II
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º – A obrigação tributária é principal ou acessória.
Art. 8º – A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador, tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pe-
cuniária e extinguese juntamente com o crédito dela decorrente.

Art. 9º – A obrigação acessória decorre da legislação tributária 
e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela pre-
vistas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Art. 10 – A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inob-
servância, converte-se em obrigação principal relativamente à pe-
nalidade pecuniária.

CAPÍTULO II
DO FATO GERADOR

Art. 11 – Fato gerador da obrigação principal é a situação defi-
nida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 12 – Fato gerador da obrigação acessória é qualquer si-
tuação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a 
abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Art. 13 – Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que 
se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza 
os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que 
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

§ 1°– A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos 
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos 
estabelecidos nesta lei ou em lei ordinária. (Incluído pela Lei Com-
plementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

§ 2° – Para desconsiderar ato ou negócio jurídico simulado que 
visem reduzir o valor do tributo, evitar ou postergar seu pagamento 
ou ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natu-
reza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, dever-se-
-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

a) falta de propósito negocial; (Incluído pela Lei Complementar 
nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

b) abuso de forma. (Incluído pela Lei Complementar nº 86 de 
16 de dezembro de 2009)

§ 3° – Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a 
opção pela forma mais complexa ou mais onerosa para os envolvi-
dos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

§ 4° – Para efeito da alínea “b” do §2°, considera-se abuso de 
forma a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o 
mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimula-
do. (Incluído pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 
2009)
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Art. 14 – Para os efeitos do Inciso II do artigo anterior, e salvo 
disposições de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condi-
cionais reputamse perfeitos e acabados:

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento do seu im-
plemento;

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática 
do ato ou da celebração do negócio.

Art. 15 – A definição legal do fato gerador é interpretada abs-
traindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 
contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do 
seu objeto ou dos seus efeitos; (Redação dada pela Lei Complemen-
tar nº 86 de 16 de dezembro 2009)

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

CAPÍTULO III
DO SUJEITO ATIVO

Art. 16 – Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direi-
to público titular da competência para exigir o seu cumprimento.

CAPÍTULO IV
DO SUJEITO PASSIVO

Art. 17 – Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obri-
gada ao pagamento de tributos ou penalidade pecuniária.

Parágrafo Único – O sujeito passivo da obrigação principal, dizse:
I - Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a 

situação que constitua o respectivo fato gerador.
II - Responsável, quando, sem revestir a condição de contri-

buinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei.
Art. 18 – Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obri-

gada às prestações que constituem o seu objeto.
Art. 19 – Salvo disposição de lei em contrário, as convenções 

particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tri-
buto não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a 
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias corres-
pondentes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de 
dezembro 2009)

TÍTULO III
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 – O crédito tributário decorre da obrigação principal e 
tem a mesma natureza desta.

Art. 21 – As circunstâncias que modificam o crédito tributário, 
sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele 
atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obriga-
ção tributária que lhe deu origem.

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
DO LANÇAMENTO

Art. 22 – Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o su-
jeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade ca-
bível.

Art. 23 – O crédito tributário não pode ter o seu nascimento 
obstado nem os seus elementos modificados por declaração de 
vontade que não emane do poder competente.

Art. 24 – É ineficaz, em relação ao Fisco, a cessão de obrigação 
de pagar qualquer crédito tributário decorrente de acordo entre 
pessoas físicas ou jurídicas.

SEÇÃO II
DAS MODALIDADES DE LANÇAMENTO

Art. 25 – O lançamento deverá ser efetuado e revisto de ofício 
pela autoridade competente, nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determinar;
II - quando a declaração não seja prestada por quem de direito, 

no prazo e na forma da legislação tributária;
III- quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha pres-

tado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no 
prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimen-
to formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo 
ou não preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de 
declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da 
pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se re-
fere o artigo seguinte; (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 
de 16 de dezembro 2009)

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, 
ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de pe-
nalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro, em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não 
provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu 
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, 
pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro 2009)

Art. 26 – Poderá a administração tributária atribuir ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade competente.

§ 1º – O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos des-
te artigo, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior ho-
mologação do lançamento. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 002 de 30 de dezembro de 1991)

§ 2º – Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos 
anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por 
terceiros, visando a extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º – Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, po-
rém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sen-
do o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação.

CAPÍTULO III
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
DO PAGAMENTO

Art. 27 – Os créditos tributários devem ser solvidos em moeda 
corrente do País, salvo as exceções previstas em lei especial

Parágrafo Único – O Poder Executivo estabelecerá, em ato nor-
mativo, o pagamento do crédito tributário em cheques, carnês, pro-
missórias, ou processo mecânico.



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

3

Art. 28 – O pagamento dos tributos deve ser feito nos estabele-
cimentos bancários devidamente autorizados e, em caso excepcio-
nal, a critério da autoridade competente.

Parágrafo Único – A praxe de remessa de guias de pagamento 
ao contribuinte não o desobriga de procurá-las na repartição com-
petente, caso não as receba no prazo normal, desde que tenham 
sido feitas publicações, na mídia em geral, dando ciência ao público 
da emissão das citadas guias.

Art. 29 – O pagamento não importa em quitação do crédito 
tributário, valendo somente como prova de recolhimento da impor-
tância referida na guia e, em consequência, não exonerando o con-
tribuinte de qualquer diferença que venha a ser apurada de acordo 
com o disposto na lei.

Art. 30 – O conhecimento do pagamento de um crédito não 
importa em presunção de pagamento de créditos anteriores, bem 
como de outros referentes a tributos diversos.

Art. 31 (Revogado pela Lei Complementar nº 88 de 16 de de-
zembro de 2009)

Art. 32 – O recolhimento dos tributos far-se-á pela forma e nos 
prazos fixados em regulamento.

Parágrafo Único – Em atenção às peculiaridades de cada tri-
buto, poderá o Prefeito Municipal estabelecer novos prazos de pa-
gamento, com uma antecedência que elimine a possibilidade de 
prejudicar os contribuintes ou responsáveis.

Art. 33 – Quando não recolhido na época determinada, o débi-
to ficará sujeito aos seguintes acréscimos: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 002 de 30 de dezembro de 1991)

I - multa de mora;
II - atualização monetária; (Redação dada pela Lei Complemen-

tar nº 002 de 30 de dezembro de 1991)
III - juros depois de 30 (trinta) dias
§ 1º –Terminado o prazo para pagamento do tributo e desde 

que o faça espontaneamente, fica o contribuinte sujeito a acrés-
cimos moratórios, após o vencimento e nas seguintes condições:

a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, 
até o limite de 10% (dez por cento); (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 39 de 30 de dezembro de 1999)

b) Mais juros de 1% (um por cento) ao mês depois de decorri-
dos 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 38 de 
29 de dezembro de 1998)

§ 2º – A atualização monetária, fixada pelo Secretário Munici-
pal de Finanças com base em índices oficiais, será devida a partir 
do dia seguinte em que o recolhimento do tributo e multas fiscais 
deveriam ter sido efetuados, e a estes acrescidos para todos os efei-
tos legais. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de 
dezembro de 2009)

§ 3º – A multa por infração será aplicada quando for apurada 
ação ou omissão que importe em inobservância às disposições da 
legislação tributária.

§ 4º – A multa de mora, juros e atualização monetária serão co-
bradas independentemente do procedimento fiscal. (Redação dada 
pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro de 1991)

Art. 34 – Excetuado os casos de autorização legislativa ou man-
dado judicial é vedado a funcionário receber tributos, com des-
conto ou dispensa de obrigação tributária principal ou acessória. 
(Redação dada pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro 
de 1991)

§ 1º – A inobservância ao disposto neste artigo sujeita ao infra-
tor, sem prejuízo das penalidades que lhe forem aplicáveis, a indeni-
zar o Município em quantia igual a que deixou de receber.

§ 2º – Se a infração decorrer de ordem de superior hierárquico, 
ficará este solidariamente responsável com o infrator.

SEÇÃO II
DO PAGAMENTO INDEVIDO

Art. 35 – O contribuinte terá direito, independentemente de 
prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, nos casos 
previstos no Código Tributário Nacional observadas as condições 
fixadas.

Parágrafo Único – O direito de pleitear a restituição total ou 
parcial do tributo extingue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco) 
anos.

Art. 36 – A restituição total ou parcial de tributos abrangerá 
também, na mesma proporção, os acréscimos que tiverem sido re-
colhidos, salvo os referentes a infrações de caráter formal não pre-
judicadas pela causa da restituição.

§ 1º – As importâncias decorrentes de erros nos procedimentos 
fiscais, objetos de restituição, serão atualizados monetariamente 
com base nos mesmos índices utilizados para débitos fiscais. (Re-
dação dada pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro de 
1991)

§ 2º – A incidência da atualização monetária observará como 
termo inicial, para fins de cálculo, a data de ingresso do pedido da 
restituição na Secretaria Municipal de Finanças. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

Art. 37 – As restituições dependerão de requerimento da parte 
interessada dirigido à Secretaria Municipal de Finanças. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 38 de 29 de dezembro de 1998)

Parágrafo Único – Para os efeitos do disposto neste artigo serão 
anexados ao requerimento os comprovantes do pagamento efetua-
do, os quais poderão ser substituídos, em caso de extravio, por um 
dos seguintes documentos:

I - certidão em que conste o fim a que se destina, passada a 
vista do documento existente nas repartições competentes.

II - certidão lavrada por serventuário público em cujo cartório 
estiver arquivado o documento.

Art. 38 – Atendendo a natureza e ao montante do tributo a ser 
restituído, poderá o Secretário Municipal de Finanças determinar 
que a restituição processe-se através da norma de compensação 
de crédito. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de 
dezembro de 2009)

Art. 39 – O pedido de restituição de créditos tributários, ob-
jeto de parcelamento, não suspende o recolhimento das parcelas 
vincendas até a decisão definitiva do pleito. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

SEÇÃO III
DA COMPENSAÇÃO

Art. 40 – O Secretário Municipal de Finanças poderá autorizar a 
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos 
do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

SEÇÃO IV
DA TRANSAÇÃO

Art. 41 – É facultada a celebração entre Município e o seu su-
jeito passivo da obrigação tributária, de transação para a liquidação 
de débito constituído e consequente extinção tributária, mediante 
concessões mútuas. (Redação dada pela Lei Complementar n° 01 de 
21 de novembro de 1991)

§ 1º – Competente para realizar a transação é o Chefe do Exe-
cutivo, que poderá delegar essa competência ao Procurador Geral 
do Município quando a ação estiver na esfera judicial e ao Secre-
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tário Municipal de Finanças quando a ação estiver em nível admi-
nistrativo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de 
dezembro de 2009)

§ 2º − As concessões de que trata o “caput” desse artigo têm o 
seu limite, por parte do município, de até 100% dos juros e/ou das 
multas do débito tributário. (Incluído pela Lei Complementar nº 005 
de 14 de julho de 1992)

SEÇÃO V
DA REMISSÃO

Art. 42 – A remissão, total ou parcial, do crédito tributário, po-
derá ser concedida através de ato do Poder Executivo, de acordo 
com a Lei específica, atendendo: (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusável do sujeito passivo, quanto à 

matéria do fato; (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 
de dezembro de 2009)

III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - à consideração de equidade, em relação com as caracterís-

ticas pessoais ou materiais do caso;
V - as condições peculiares de determinada região do território 

da entidade tributante. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
86 de 16 de dezembro de 2009)

Parágrafo único – Mesmo na vigência do ato de que trata o  
“caput” deste Artigo, a concessão da remissão em caráter individu-
al não gera direito  adquirido e será revogada de ofício sempre que 
se apure que o beneficiado não  satisfazia ou deixou de satisfazer as 
condições, ou não cumpriu ou deixou de cumprir  os requisitos para 
concessão, cobrando-se o crédito acrescido de juros e atualização  
monetária: (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de 
dezembro de 2009)

I - com imposição de penalidade cabível, nos casos de dolo ou 
simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

SEÇÃO VI
DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Art. 43 – O direito da Fazenda Pública Municipal constituir o 
crédito tributário extingue-se após (cinco) anos contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lança-
mento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único – O direito a que ser refere este artigo extin-
guese definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, con-
tado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário, pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida 
preparatória indispensável ao lançamento. (Redação dada pela Lei 
Complementar n° 002 de 30 de dezembro de 1991)

Art. 44 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 
em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo Único – A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezem-
bro de 2009)

II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

SEÇÃO VII
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 44-A – Constitui forma de extinção do crédito tributário 
a da dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições 
estabelecidas em lei. (Acrescido pela Lei Complementar nº 135, de 
1º de agosto de 2014)

CAPÍTULO IV
DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45 – Excluem o crédito tributário:
I - a isenção.
II - a anistia.
Parágrafo Único – A exclusão do crédito tributário não dispensa 

o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obriga-
ção principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente.

SEÇÃO II
DA ISENÇÃO

Art. 46 – Ressalvadas as hipóteses expressamente prescritas 
nesta lei, a isenção deverá ser solicitada anualmente, mediante 
requerimento devidamente instruído com prova quanto ao atendi-
mento dos requisitos ou condições.

Art. 47 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em 
função de determinadas condições, pode ser revogada ou modifica-
da por lei, a qualquer tempo. (Redação dada pela Lei Complemen-
tar n° 002 de 30 de dezembro de 1991)

Art. 48 − A documentação do primeiro pedido de isenção po-
derá servir para os exercícios fiscais subsequentes, devendo o con-
tribuinte, no requerimento de renovação, indicar o número do pro-
cesso administrativo anterior e, se for o caso, oferecer as provas 
relativas ao novo exercício fiscal.

Art. 49 − A solicitação da isenção ou a sua renovação para o 
exercício seguinte deverá ser encaminhada ao Secretário Municipal 
de Finanças até o ultimo dia do mês de junho do ano corrente, fi-
cando dispensadas da renovação as entidades previstas nas alíneas 
“d”, “e”, “f” e “i” do art. 164, e as elencadas no artigo 205 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro 
de 2009)

Art. 50 – A isenção será obrigatoriamente cancelada quando:
I - verificada a inobservância dos requisitos para a sua conces-

são.
II - desaparecerem os motivos e circunstâncias que a motiva-

rem.
Art. 205 – São isentos do pagamento da taxa, os orfanatos, 

asilos, associações religiosas, associações de classe, associações 
comunitárias, sindicatos, clubes de serviços, estádios esportivos e 
as pessoas reconhecidas com o instituto da imunidade tributária.

SEÇÃO III
DA ANISTIA

Art. 52 – A anistia abrange, exclusivamente, as infrações come-
tidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se apli-
cando:

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e 
aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticadas com dolo, 
fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefí-
cio daquele. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de 
dezembro de 2009)
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II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de 
conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

Parágrafo Único – Qualquer anistia só poderá ser concedida 
através de lei municipal por iniciativa do Poder Executivo.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL

Art. 53 – Toda pessoa física ou jurídica sujeita às obrigações 
tributárias, ainda que imune ou isenta, deverá promover sua inscri-
ção no Cadastro Fiscal da Prefeitura, de acordo com as formalidades 
exigidas nesta Lei ou regulamento. (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 38 de 29 de dezembro de 1998)

§ 1º − Far-se-á a inscrição:
I - por declaração do contribuinte ou de seu representante, 

através de petição, preenchimento de ficha ou formulário modelo;
II - de ofício.
§ 2º − Apurada a qualquer tempo a inexatidão dos elementos 

declarados, proceder-se-á de ofício a alteração da inscrição, apli-
cando-se as penalidades cabíveis.

§ 3º − Servirão de base à inscrição de ofício os elementos cons-
tantes do auto de infração e outros que dispuser a Secretaria Mu-
nicipal de Finanças.

§ 4º − Ao contribuinte que promover a sua inscrição após o 
início do exercício, os tributos devidos serão cobrados na base de 
1/12 (hum doze avos) por mês, ou fração do mês, de atividade, res-
salvado o disposto no artigo 25 desta lei.

§ 5° − Proceder-se-á inscrição retroativa quando o contribuinte 
de  atividade restritamente pessoal comprovar inscrição na Previ-
dência Social, aplicando  ao mesmo a multa disposta no art. 72 des-
ta Lei por falta de inscrição na época, não o  eximindo do pagamen-
to dos tributos diversos. (Inlcuído pela Lei Complementar n°  002 de 
30 de dezembro de 1991)

Art. 54. A inscrição no cadastro fiscal do Município de Aracaju,  
suas alterações, cancelamentos e baixas, referentes às pessoas fí-
sicas e jurídicas,  ocorrerá independentemente da regularidade de 
suas obrigações tributárias principais  ou acessórias, sem prejuízo 
da imputação de tais responsabilidades aos profissionais  autôno-
mos, aos empresários, aos sócios ou administradores, por essas 
obrigações  apuradas antes ou após a prática de tais atos. (Redação 
dada pela Lei Complementar  n° 160 de 27 de setembro de 2017)

§ 1º. A baixa da inscrição da pessoa física ou da pessoa jurídi-
ca não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados 
tributos e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cum-
primento de obrigações ou da prática apurada e comprovada em 
processo administrativo ou judicial de outras irregularidades prati-
cadas pelas pessoas físicas e jurídicas ou por seus titulares, sócios 
ou administradores. (Redação dada pela Lei Complementar n° 160 
de 27 de setembro de 2017)

§ 2º − O titular da repartição a que estiver jurisdicionado o con-
tribuinte poderá cancelar a inscrição no Cadastro Mobiliário, obser-
vando o disposto no parágrafo anterior, nos casos abaixo: (Redação 
dada pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro de 1991)

I - na cessação de suas atividades, devidamente comprova-
dos; (Incluído pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro 
de 1991)

II - quando se comprovar o falecimento do contribuinte; (In-
cluído pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro de 1991)

III - quando verificada duplicidade de inscrição no Cadastro 
Mobiliário em decorrência de erro da Administração Tributária. (In-
cluído pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro de 1991) 

§ 3º. No procedimento de baixa da inscrição cadastral da pes-
soa  jurídica de direito privado decorrente de fusão, transformação 
ou incorporação em  outra, ficará responsável pelo débito com a Fa-
zenda Pública, devido até a data do  Ato, a pessoa jurídica resultante 
da fusão, transformação ou incorporação. (Redação  dada pela Lei 
Complementar n° 160 de 27 de setembro de 2017)

Art. 55 – O Cadastro Fiscal da Prefeitura compreende o con-
junto de dados cadastrais referentes aos contribuintes de todos os 
tributos, podendo merecer denominação e tratamento específico 
quando assim o requeira a natureza peculiar de cada tributo.

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56 – A fiscalização dos tributos compete ao Grupo  Ocupa-
cional Fisco no exercício dos respectivos cargos e será exercida so-
bre todas as  pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não que 
estiverem obrigadas ao  cumprimento das disposições da legislação 
dos tributos, bem como em relação aos  que gozarem de imunidade 
ou de isenção. (Redação dada pela Lei Complementar n°  002 de 30 
de dezembro de 1991)

Art. 57 – Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício 
de  suas funções, ou quando seja necessária a efetivação de medi-
das acauteladoras do  interesse do Fisco, ainda que não se configure 
o fato definido como crime, os  funcionários do Grupo Ocupacional 
Fisco, diretamente ou por intermédio das  repartições a que perten-
cerem, poderão requisitar auxílio das autoridades policiais.  (Reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de dezembro de 2009)

Art. 58 – Os regimes especiais de tributação poderão ser  con-
cedidos ao contribuinte para o cumprimento de suas obrigações e 
poderão ser  cassados se os beneficiários procederem em desacor-
do com as condições fixadas para  sua concessão. (Redação dada 
pela Lei Complementar n° 002 de 30 de dezembro de  1991)

Art. 59 – O Secretário Municipal de Finanças poderá estabele-
cer regime especial de fiscalização sempre que forem julgados insa-
tisfatórios os elementos constantes dos documentos, livros fiscais e 
comerciais. (Redação dada pela Lei Complementar nº 86 de 16 de 
dezembro de 2009)

Art. 60 − Cabe ao Município o direito de pesquisar, da forma 
mais  ampla e por todos os meios cabíveis, os elementos necessá-
rios à liquidação do  crédito tributário, ficando, em consequência, 
toda e qualquer pessoa, contribuinte ou  não, obrigada a prestar 
esclarecimento e informações solicitadas pelos funcionários  do 
Grupo Ocupacional Fisco, e a exibir aos mesmos os livros, docu-
mentos, bens  móveis ou imóveis, inclusive mercadorias, no seu es-
tabelecimento, quando por estes  assim for considerado necessário 
à fiscalização.

Art. 60 – A. A partir do ano calendário de 2017, as pessoas  
jurídicas e equiparadas, especificamente as nomeadas por ato do 
Secretário Municipal  da Fazenda, deverão apresentar ao Fisco Mu-
nicipal os arquivos digitais do Sistema  Público de Escrituração Di-
gital – SPED de sua confecção, devidamente assinados e  validados 
digitalmente, e correspondentes às últimas transmissões efetuadas 
aos  ambientes estaduais e nacional do SPED, nos prazos e condi-
ções estabelecidos em  legislação tributária municipal ou quando 
solicitados. (Incluído pela Lei  Complementar n° 160 de 27 de se-
tembro de 2017)

§1º. O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED a que se 
refere este artigo corresponde ao definido pelo Decreto (Federal) 
n.º 6.022, de 22 de janeiro de 2007. (Incluído pela Lei Complemen-
tar n° 160 de 27 de setembro de 2017)
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