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Assunto: Encaminha Mogéo
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Excelentissimo Senhor Presidente,

flliillgriliNa qualidade de Presidente desta Casa de Leis, em cumprimento
as normas regimentais, encaminhamos a Vossa Exceléncia, cépia da seguinte
Mogéo:
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Mogéo n°. 001/2020, de iniciativa do Vereador Aparecido
Lopes da Silva Lima.

A referida Mogéo foi apreciada e aprovada por unanimidade, em 3,,0
Sesséo Ordinéria realizada em 03 de fevereiro de 2020, no neste Legislativo.

'55;-J

9'€?<Y'([

Solicitamos o encaminhamento da mesma aos demais deputados __
e as liderangas partidérias.

Nossos votos de respeito e consideragéo.
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LUCAS BARBOSA SIMIONI
VereadorIPresidente
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A Sua Exceléncia 0 Senhor,
RODRIGO MAIA
Presidente da Cémara dos Deputados
Brasilia — DF
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/ ‘NIANIFESTA APOIO A APROVAQAO DA PEC 199/2019 “ALTERAN_DO OS
ARTIGOS 102 E_ 105 DA CONSTITUIQAO FEDERAL,SOBRE A PRISAO EM
SEGUNDA INSTANCIA”.

Considerando, que se encontra em tramitagao na Carnara dos Deputados a
PEC 199/2019 alterando os artigos 102 e 105 da Constituigao, reduzindo a
possibilidade de apresentagao de recursos especiais e extraordinarios nos tribunais
superiores, encurtando 0 prazo para decretar uma priséo apos condenagao em
segunda insténcia;

Considerando que, segundo 0 i\/Iinistro da Justiga e Seguranga Ptiblica, Sr.
Sérgio l\/Ioro, ha exemplo de outros paises, como Franga e Estados Unidos,
considerados bergos da defesa dos direitos humanos, que respeitam prinoipio da
presungéo de inocéncia e nem por isso deixam de aplicar a pena, fazendo com que
a execugao se dé apés a primeira insténcia, nao exigindo o trénsito em'ju'lgad0 dos
Liltimos recursos;

Considerando, ainda, ser necessario o processo judicial com garantia do
direito de defesa, mas precisamos também ter a garantia dos direitos da vitima e da
sociedade;

Cabe a nos do legislativo se manifestar 0 apoio a aprovagao deste projeto
a ser votado, merecendo 0 acolhimento pelos Nobres Deputados;

Assim sendo, com respaldo contido no Artigo 210, lnciso ill, do Regimento
lnterno, de nossa Edilidade, temos a satisfagao de propor a presente “MOQAO DE
APOlO”, e que, depois de consultado 0 Egrégio Plenario, seja a mesma
encaminhada a Cémara dos Deputados, solicitando 0 encaminhamento da mesma
as liderangas partidarias, bem como ao Deputado Alex Manente autor da PEC
199/2019, MANIFESTANDO APOIO A APROVAQAO DA REFERIDA MATERIA.

Solicitamos, ainda, que a referida Mogao de Apoio, seja encaminhada as
Cémaras Municipais da Regiao Metropolitana de Campinas, para que possam
também apoiar a matéria.

Plenario “Vereador Aparicio de A|meida”, em 29 de janeiro de 2020.
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29/01'/2020 Priséo em segunda instancia: projeto de lei e PEC néo séo excludentes, diz Moro — Senado Noticias

Senado Noticias
Prisao em segunda instancia: projeto de lei e PEC nao sao
excludentes, diz Moro
Anderson Vieira I 04/12/2019, 11h39

O ministro daJu_stiga e Seguranga Piiblica, Sergio Moro, defendeu nesta quarta—feira (4) a viabilidade da
aode réus logo apés a condenagao em sequnda instancia. kara isso, segundo ele, tanto 0 Projeto de

Lei (l3ES)*1'66/2018', que esta no Senado, quanto a proposta de emenda a Constituigao que esta na Camara
(PEC 199/2019) tém condigées de serem aprovados, acabando com a discussaojuridica em torno do
tema. Em audiéncia na Comissao de Constituigao ejustiga (CCJ) nesta quarta, 0 ex-magistrado disse que
nao tem preferéncia e apoia ambas as iniciativas.

— Acredito que os dois caminhos sao validos e possiveis. Nao vejo as duas iniciativas como mutuamente
excludentes. Nao vejo também problema em se votar a PEC e o projeto de ' ' o
ponto de vista de seguranga, vejo a questao com urgéncia [...] A decisao cabe ao Congresso. Se tem
maioria para aprovar a medida, nao vejo sentido para postergagao. Na perspectiva dajustiga e seguranga
pfiblica, quanto antes, melhor — afirmou.

O ministro lembrou ainda a situagao de outros paises, como Franga e Estados Unidos, considerados
bergos da defesa dos direitos humanos, que respeitam 0 principio da presungao de inocéncia e nem por
isso deixam de aplicar a pena.

hfinn IInnnnn1:1’) =~Qn-:1/-In 11511 "\r'II'\l'\|'1|\:P!bIIY'|Plf£1I'iflb/')r\4G/1qlnflIn n e n n A m EAn | in.-in nn0P\nni-| I'\PI'\ Ah-\ An |!\ 1-. r\r\r\ r\P\!\ nan r\\l!\| rlnnlnn AI-. Wu‘-A 4 I‘)

29/01'/2020 Priséo em segunda instancia: projeto de lei e PEC néo séo excludentes, diz Moro — Senado Noticias

Senado Noticias
Prisao em segunda instancia: projeto de lei e PEC nao sao
excludentes, diz Moro
Anderson Vieira I 04/12/2019, 11h39

O ministro daJu_stiga e Seguranga Piiblica, Sergio Moro, defendeu nesta quarta—feira (4) a viabilidade da
aode réus logo apés a condenagao em sequnda instancia. kara isso, segundo ele, tanto 0 Projeto de

Lei (l3ES)*1'66/2018', que esta no Senado, quanto a proposta de emenda a Constituigao que esta na Camara
(PEC 199/2019) tém condigées de serem aprovados, acabando com a discussaojuridica em torno do
tema. Em audiéncia na Comissao de Constituigao ejustiga (CCJ) nesta quarta, 0 ex-magistrado disse que
nao tem preferéncia e apoia ambas as iniciativas.

— Acredito que os dois caminhos sao validos e possiveis. Nao vejo as duas iniciativas como mutuamente
excludentes. Nao vejo também problema em se votar a PEC e o projeto de ' ' o
ponto de vista de seguranga, vejo a questao com urgéncia [...] A decisao cabe ao Congresso. Se tem
maioria para aprovar a medida, nao vejo sentido para postergagao. Na perspectiva dajustiga e seguranga
pfiblica, quanto antes, melhor — afirmou.

O ministro lembrou ainda a situagao de outros paises, como Franga e Estados Unidos, considerados
bergos da defesa dos direitos humanos, que respeitam 0 principio da presungao de inocéncia e nem por
isso deixam de aplicar a pena.

hfinn IInnnnn1:1’) =~Qn-:1/-In 11511 "\r'II'\l'\|'1|\:P!bIIY'|Plf£1I'iflb/')r\4G/1qlnflIn n e n n A m EAn | in.-in nn0P\nni-| I'\PI'\ Ah-\ An |!\ 1-. r\r\r\ r\P\!\ nan r\\l!\| rlnnlnn AI-. Wu‘-A 4 I‘)



PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIQAO N° , DE 2019
(Do Sr. Alex Manente e outros)

Altera os arts. 102 e 105 da
Constltuigéo, transformando os
recursos extraordinério e especial em
acées revisionais de competéncia
originarla do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de
Jusflca

As Mesas da Cémara dos Deputados e do Senado
Federal nos termos do §3°, do art. 60 da Constituicéo Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art 1° O an 102 da Constitulcao passa a vigorar com as segulntes alteragées:

Art.
102 ............................................................................. ..
l— .............................................................................. ..
s) a acéo revisional extraordinarla;

§ 3° A acao revisional extraordinaria sera ajuizada
contra decisao transitada em julgado, proferida em
unica ou ultima instancia, que:
I - contrariar dispositlvo desta Constituicéo;
ll — declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei
federal;
lll — julgar valida lei ou ato de governo local
contestado em face desta Constituicao;
IV — julgar valida lei local contestada em face de lei
federal.
§ 4° Na acéo revisional extraordinaria, 0 autor devera
demonstrar a repercusséo geral das questoes
constitucionais nela discutidas, nos termos da lei, a
fim de que o Tribunal examine sua admissibilidade,
somente podendo recusa-la, por auséncia de
repercussao geral, pelo voto de dois tergos de seus
membros.”

Art 2 O art 105 da Constituicao passa a vigorar com as segulntes alteracées,
renumerando-se o paragrafo unico como § 1°:

“Art.
105 ............................................................................. ..
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JUSTIFICAQAO

1. Da atual situagao do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiga

Considerando os estudos promovidos por
organizacées educacionais, dedicadas a pesquisa estatistica acerca da
atividade das Cortes Superiores, tais como o Supremo em Ndmeros, da
Fundacao Getulio Vargas, ou ainda as proprias apuracoes institucionais
realizadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiga, e
pelo Conselho Naclonal de Justice, notam-se evidentes discrepancies na
atuacéo institucional das referidas cortes superiores, desaguando nas criticas
pertinentes de Diogo de Figueiredo Moreira Neto:

“A simples leitura do Capitulo dedicado ao PoderJudiciario
na Constituicao de 1988, designando uma longa
enumeracao de orgaos federais e estaduais, evidencia
mesmo ao leigo, um sistema pesado e complexo.
Multiplicam-se as instancias e tribunals em grande
numero, criados sem maiores preocupacées com a carga
de trabalho cometlda a cada um desses orgaos, o que
explica, sem muito perquirir, por que a Justica brasileira,
em seu conjunto, é cada vez mals cara, morosa e
complicada, tudo agravado com uma processualistica
hermética e tecnicista, mals voltada a si propria que a
resultados praticos. "2

Com efeito, ao analisarmos a estrutura constitucional,
e as funcées institucionais do Supremo Tribunal Federal, e do Superior Tribunal
de Justiga, constatamos que tals tribunals se quallficam, nao propriamente como
cortes recursais, mas como cor/es de vértice, destinadas a atuar reativamente —
ou seja, quando necessario, contra a propria manifestacao do Poder Judiciario —
“reagindo as vio/acoes ao seu texto mediante um escrutinio pontual da deciséo
judicial recorrida"3.

Apesar da importante Reforma do Poder Judiciario,
implementada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, com estruturagéo de

2 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, apud TAVARES, André Ramos. Curso de Direito
Constitucional. 153 ed. rev. e atual. Séo Paulo, 2017, p. 950.
3 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas, p. 45
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Conforme extrai-se de dados coletados e
processados pelo Conselho Naclonal de Justica, consoante relatorlo Justica em
Numeros, os Tribunals Superiores “acabam se ocupando, predominantemente,
de casos eminentemente recursais os quais correspondem a 89,4% de suas
cargas de trabaIho”6, sltuacao certamente preocupante, que impede o
desenvolvimento das atividades que caracterizariam as funcées institucionais e
estruturais dos referidos tribunals.

Consoante extrai-se desse mesmo relatorio, o indlce
de recorribilidade e externa7, passou por fase de deslnflacao, deixando a marca
de 9,3%, em 2011, para 6,8% em 2016.

Ocorre que, por outro lado, o indlce de recorribilidade
internal’, apesar de passar por pequena dlmlnuigao, manteve patamares
elevados, contando, ao fim da serle hlstorlca, com taxa de recorribilidade de
25,6%. Particularmente alarmante é o fato de que o STJ conta com taxa de
recorribilidade superior a média da maioria dos demais tribunals superlores —
com excecao do TSE —, em percentagem de 27,5%.

Em mesmo sentido, apontando a discrepéncia e o
distanclamento da funcao constltucional da Corte, é apresentado pelo estudo
Supremo em Numeros, da Fundacao Getulio Vargas (FGV), do qual extrai-se
que, desde 1988, o Supremo Tribunal Federal tratou, em todos os julgamentos,
de apenas 0,51% de acées propriamente constitucionais — de controle
concentrado de constltuclonalldade. As acées recursais, por seu vértlce,
consumlram 91 ,69°/> do total das estatisticas:

“Quantltatlvamente, portanto, o Supremo néo é uma ‘corte
constituclonal’ no sentido original em que esse tlpo de
instltuicao foi pensada. Em numeros absolutos, esta muito
mals proxlmo de uma ‘corte recursal suprema’. Nao é uma
corte que escolhe o que julga fundamental julgar. E antes
uma corte escolhlda pela parte. Nao constrol seu destlno.
Seu destino é construldo por cada recurso que lhe chega
por dellberacao, de terceiros. "9

6 Relatorio Justlca em Nilmeros, 2017, p. 84.
7 Recursos exogenos, lnterpostos perante corte inferior, e jugados por corte superior.
8 Recursos endogenos, lnterpostos e julgados no mesmo tribunal.
9 Supremo em Numeros, p. 22
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Apesar do grande numero de recursos
constitucionais, verifica-se que 0 BVerfG julga apenas uma pequena fragao de
acées, em comparacao ao STF — para tanto, observe-se que os agravos de
instrumento e agravos em recurso extraordinarlo somam, hoje, 19.566 recursos
em tramite na Suprema Corte.

Tal afirmativa demonstra o evldente descompasso
que a Corte Suprema enfrenta, quando comparado aos demais slstemas de
controle de constltucionalldade ocldentals, fato que, como afirmado, vem
servlndo amplamente a discriclonariedade judicial — fruto, em especial, da
grande incoeréncia institucional da Corte, e do fato de restarem as decisfies da
Corte, por vezes, enquanto coletivo de precedentes nao-sistematlzados e
inconsistentes.

2. Da alteragéo proposta

A proposta de emenda a Constltuicao visa, em
apertada sintese, a transformacao dos recursos extraordinario (art. 102, caput,
lll) e especial (art. 105, caput, Ill) em agées revisionais, possibilitando que as
decisées proferldas pelas cortes de segunda instancia transitem em julgado ja
com o esgotamento dos recursos ordinarios.

Tal alteracéo permitiria a execucéo imediata das
decisées das cortes regionais, sejam os Tribunal de Justica dos Estados, sejam
os Tribunals Reglonais Federals e Tribunal de Justica do Distrlto Federal e
Terrltorios, cortes estas que promovem, efetivamente, anallse probatoria — razao
pela qual seu julgamento deve ser prestigiado. A proposta, ao cabo, enseja a
devolucéio da carga de responsabilidade institucional as instancias ordlnarlas,
que passarao por escrutinios maiores do que aquele ao qual estao atualmente
expostos.

Assim, o trabalho do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiga llmitar-se-la a anélise de situacées de efetiva
gravidade, evitando a interposlcéo automatica dos recursos extraordlnarlo e
especial - que, por sua vez, ensejam em muitos dos casos, a interposigao dos
agravos discriminados no artigo 1.042, da Lei 13.105/2015, o Codigo de
Processo Civil, afogando os tribunals em uma enxurrada de recursos dlversos.
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impede a punicao do condenado; inunda 0 judlciario com, no mals das vezes,
recursos meramente protelatorlos; e impede que o Direito Penal se torne
verdadeiro instrumento de prevencéo geral, de desestlmulo a pratica criminosa.

Pouco surpreendente é a consideracao de que,
dentre os problemas mals citados da Justica brasileira, a morosldade esté entre
os campeées. Tal situagéo, longe de ser problema novo, repete-se ha décadas
— a exemplo do estudo promovido por Maria Dakolias, publicada no Yale Human
Rights and Development Journal, de 199915.

Por tals razées a transformagao dos recursos
extraordinario e especial tenderia a, nao apenas remover incentivo positlvo a
interposicao de recursos protelatorios, mas ainda a dar verdadeira efetividade as
decisées judiciais que hoje arrastam-se décadas a fio sem a devida efetivacao
do direito material.

Ainda, com a remogao dos incentivos a protelagao,
bem como com a adaptacao e extensao da repercussao geral, instrumento
positlvo na dimlnuicao da carga de trabalho do STF, a tendéncia é que haja
redugzao progressiva no numero de acées julgadas pelas Cortes Superiores,
liberando-as e possibilitando que possam promover analises cada vez mals
criteriosas de acées repetitivas, ajudando assim na efetiva raclonalizacao do
Direito brasileiro, ensejando ganhos positlvos na seguranca juridlca — e,
consequentemente, reducao de custos de transacao e melhoria no ambiente de
negocios.

3. Resumo conclusivo

Por tals raz6es, tende a reforma proposta a:

a) reconfigurar 0 Supremo Tribunal Federal e 0 Superior Tribunal de Justica
enquanto cortes destinadas a, respectlvamente, protecao e aflrmagao da
Constituicao da Republica, e a uniformizagéio da interpretacao do direito
naclonal;

15 DAKOLIAS, Marla. Court Performance Around the World: A Comparative Perspective. Yale
Human Rights and Development Journal. Volume 2, issue 1, article 2, 1999.
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. Proposta de Emenda a Constituigao n° , 2019
(Do Sr. Alex Manente)

Altera os arts. 102 e 105 da Constituicao, transformando os recursos extraordinario e
especial em acées revisionais de competéncia originaria do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justica
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