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De sem bar ga dor do TJSC

1. Intro du ção

O te ma pro pos to, pe la sua es pe ci fi ci da de, é dos ma is com ple xos,
por quan to so bre ele se re fle tem ques tões que ul tra pas sam os li mi tes do
di re i to po lí ti co, in cur si o nan do pe la te o ria do di re i to, pe la her me nêu ti ca,
pe la so ci o lo gia ju rí di ca, pe la éti ca e pe la ciên cia po lí ti ca. 

Além do ca rá ter es tri ta men te téc ni co da efi cá cia e da apli ca bi li da -
de das nor mas cons ti tu ci o na is, há no ho ri zon te do cons ti tu ci o na lis mo
con tem po râ neo a sín dro me da cri se, des ta ca da por Lu iz Ro ber to Bar ro -
so,1 a apon tar a frus tra ção cons ti tu ci o nal, de cor ren te da in fla ção ju rí di ca, 
da in sin ce ri da de nor ma ti va e da ju ri di ci za ção do fa to po lí ti co. 

Co mo lem bra Pa u lo Bo na vi des,2 com a pro gra ma ti ci da de do es ta -
do so ci al, o con ce i to de Cons ti tu i ção, pe no sa men te ela bo ra do pe los cons -
ti tu ci o na lis tas do Esta do li be ral e pe los ju ris tas do po si ti vis mo, en trou em 
cri se. E ho je o dra ma do cons ti tu ci o na lis mo con tem po râ neo re si de jus ta -
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men te no fa to de de se jar-se uma pro gra ma ti ci da de ju rí di ca e não uma
pro gra ma ti ci da de sem po si ti vi da de, sem efe ti vi da de. Enfim, uma Cons ti -

tu i ção ver da de i ra, na ex pres são de Ru dolf Smend,3 re fle tin do a con cep -
ção de vi da e um sis te ma de va lo res, ex pri min do os com po nen tes es pi ri -
tu a is de uma re a li da de cul tu ral. 

O pre sen te tra ba lho tra ta ini ci al men te da evo lu ção do con ce i to po -

lí ti co e fi lo só fi co ao con ce i to ju rí di co das Cons ti tu i ções, sob o en fo que

de Pa u lo Bo na vi des. Num se gun do pla no, exa mi na a ques tão da frus tra -

ção cons ti tu ci o nal, com des ta que pa ra o cons ti tu ci o na lis mo bra si le i ro,

sob a óti ca de Lu iz Ro ber to Bar ro so. Em se gui da aden tra pro pri a men te

no te ma pro pos to, de fi nin do a na tu re za e a efi cá cia ju rí di ca das nor mas

cons ti tu ci o na is, des ta fe i ta, pe lo cri vo de Jo sé Afon so da Sil va,4 ten do por 

fun da men to sua pres ti gi o sa obra Apli ca bi li da de das Nor mas Cons ti tu ci -

o na is. Por fim, a ques tão da efi cá cia cons ti tu ci o nal é re vi si ta da, nu ma vi -

são se mi o ló gi ca, des ta can do a obra de Ma ria He le na Di niz,5 que faz es sa

le i tu ra do te ma, em sua fes te ja da obra Nor ma Cons ti tu ci o nal e se us efe i -

tos. 

2. Do con ce i to po lí ti co ao con ce i to ju rí di co das Cons ti tu i ções

As pri me i ras cons ti tu i ções, co mo ano ta Pa u lo Bo na vi des, ti ve ram

um acen tu a do te or re vo lu ci o ná rio e ins pi ra ção jus na tu ra lis ta. Tra du zi am

um sen ti men to de pro fun da des con fi an ça con tra o po der ab so lu to, com

uma dou tri na li be ral de va lo ri za ção da so ci e da de bur gue sa, de cu nho in -

di vi du a lis ta.6 Se di men ta vam-se num con ce i to po lí ti co e fi lo só fi co de an -

ta go nis mo ao po der. Já as de cla ra ções de di re i tos ti nham a ín do le de um

ma ni fes to ou pla ta for ma re vo lu ci o ná ria e as sim co mo os preâm bu los de -

fi ni am a ide o lo gia cons ti tu ci o nal, de ins pi ra ção po lí ti ca. Só ma is tar de,

con so li da das as ins ti tu i ções li be ra is, to mou de fi ni da e ní ti da fe i ção ju rí di ca.7

Foi no ta da men te com a Cons ti tu i ção bra si le i ra de 1824 e bel ga de

1832 que as car tas li be ra is pas sa ram a ter uma de fi ni ção ju rí di ca. Já no
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3  SMEND, Ru dolf. Ver fas sung und Ver fas sung srecht. In Sta ats rech tli che Abhand lu gen
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sé cu lo XX, emer gin do no oci den te o Esta do so ci al bur guês, eclo di ram as

cons ti tu i ções so ci a lis tas, não ma is dis ci pli nan do so men te o po der es ta tal

e os di re i tos in di vi du a is, co mo no sé cu lo XIX, mas re gu lan do uma es fe ra

mu i to ma is am pla — o po der es ta tal, a So ci e da de e o in di ví duo.8 Nes sa

pers pec ti va me re cem des ta que as Cons ti tu i ções do Mé xi co de 1917 e de

We i mar de 1919, enun ci an do os prin cí pi os cons ti tu ci o na is do Esta do so -

ci al em ges ta ção, pe las vi as do com pro mis so.9

Su bli nha Bo na vi des que com a pro gra ma ti ci da de en trou em cri se o 

con ce i to de Cons ti tu i ção, pe no sa men te ela bo ra do pe los cons ti tu ci o na lis -

tas do Esta do li be ral e pe los ju ris tas do po si ti vis mo. E o dra ma ju rí di co

das Cons ti tu i ções con tem po râ ne as es ta ria re si din do fun da men tal men te

em pas sar da es fe ra abs tra ta dos prin cí pi os, de fi ni do res dos di re i tos so ci a is

con cer nen tes às re la ções de pro du ção, ao tra ba lho, à edu ca ção, à cul tu ra,

à pre vi dên cia, à or dem con cre ta das nor mas, des ta can do que se de se ja

uma pro gra ma ti ci da de ju rí di ca e não uma pro gra ma ti ci da de sem po si ti vi -

da de.10 Sig ni fi ca ti va, nes te to can te, foi a con tun den te crí ti ca teó ri ca so -

bre a efi cá cia das nor mas nas Cons ti tu i ções rí gi das e for ma is des fe ri da

por Las sa le,11 con tra pon do à Cons ti tu i ção fo lha de pa pel, a Cons ti tu i ção

re al, vi va, di nâ mi ca, con jun to de for ças so ci a is e eco nô mi cas in do má ve is.12

Por fim, che ga-se à Cons ti tu i ção por ta do ra de uma de ter mi na da con cep -

ção de vi da ou de um de ter mi na do sis te ma de va lo res, ex pri min do com -

po nen tes es pi ri tu a is de uma re a li da de cul tu ral, na de fi ni ção de Smend.13

Pa ra Ca no ti lho, “O sen ti do his tó ri co, po lí ti co e ju rí di co da cons ti -

tu i ção es cri ta con ti nua ho je vá li do: a cons ti tu i ção é a or dem ju rí di ca fun -

da men tal de uma co mu ni da de. Ela es ta be le ce em ter mos de di re i to e com

os me i os do di re i to os ins tru men tos de go ver no, a ga ran tir di re i tos fun da -

men ta is e a in di vi du a li za ção de fins e ta re fas”.14 No seu con jun to, re gras

e prin cí pi os cons ti tu ci o na is va lem co mo lei: o di re i to cons ti tu ci o nal é di -

re i to po si ti vo, na de fi ni ção de F. Mül ler. Nes ta pers pec ti va Gar cia de

Jurisprudência Catarinense Volume - 96 5

DOUTRINA Pedro Manoel Abreu

8  BONAVIDES, Pa u lo. Op. cit., págs. 203-204.

9  BONAVIDES, Pa u lo. Op. cit., pág. 205.

10  BONAVIDES, Pa u lo. Op. cit., pág. 207.
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Enter ria fa la na “cons ti tu i ção co mo nor ma” e K. Hes se, na “for ça nor ma -

ti va da cons ti tu i ção”.15

3. A frustração constitucional e a juridicização do fato político

Na vi são crí ti ca de Lu iz Ro ber to Bar ro so, o Esta do bra si le i ro re -

gis tra uma tra je tó ria ins ti tu ci o nal aci den ta da, ten do uma mé dia de uma

Cons ti tu i ção a ca da vin te anos e uma quan ti da de im pres si o nan te de

emen das e re men dos, de boa e má ins pi ra ção, fa zen do com que a or dem

ju rí di ca não se ja sus ten ta da nos va lo res da se gu ran ça e da jus ti ça, re du -

zin do-se a um me ro for ma lis mo re tó ri co.16 Tal fe nô me no, di ga-se, não é

só bra si le i ro, bas ta lem brar que a Fran ça, des de 1791, já te ve 16 car tas

po lí ti cas.

No pla no ide al, se rá tan to me lhor a Cons ti tu i ção quan to com ma i or fa ci li -

da de se pu der efe tu ar mu dan ças na vi da so ci al sem aba lar a me câ ni ca do pro ces so 

po lí ti co.
17

 No Bra sil, in fe liz men te, há uma ten ta ção per ma nen te de re for mar a

Cons ti tu i ção, sob a ins pi ra ção de fa to res con tin gen ci a is e efê me ros,
18

 co mo se

ob ser va, ago ra, no atu al qua dro da vi da po lí ti ca bra si le i ra, em que a Cons ti tu i ção

tem si do mu ti la da por ins pi ra ção do mo de lo ne o li be ral ins ta la do no go ver no.
19

Lem bra Bar ro so, ao con fron tar o nos so mo de lo cons ti tu ci o nal

com o ame ri ca no, que não im por ta que a Car ta não se ja sin té ti ca. Impor ta

sim, que te nha um tex to ana lí ti co e não ca su ís ti co. Uma Car ta ana lí ti ca é

ma is sus ce tí vel de mu dan ças fu tu ras, em vis ta do im pac to da di nâ mi ca

po lí ti ca. O ca su ís mo, ao con trá rio, é “a pa to lo gia do ana lí ti co”.20

Não se di ga, en tre tan to, que o tem po de du ra ção da Car ta se ja in di -

ca ti vo se gu ro de seu êxi to, bas tan do lem brar as di ta du ras do Ha i ti (de

Du va li er) e da Ni ca rá gua (So mo za). A frus tra ção do cons ti tu ci o na lis mo

no Bra sil e na Amé ri ca La ti na, to da via, po de ser me di da pe la in fla ção de

tex tos de cur ta du ra ção ali a da à crô ni ca ins ta bi li da de dos re gi mes po lí ti -
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15  CANOTILHO, J. J. Go mes. Op. cit., pág. 183.

16  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 45.

17  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 48.

18  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 50.

19  Nes te par ti cu lar, bas ta lem brar que so men te a Cons ti tu i ção de 1988 já so freu 26 emen das,
es tan do ou tras  em dis cus são no Con gres so Na ci o nal. A cha ma da Re for ma Admi nis tra ti va, 
que foi edi ta da pela Emen da n. 19/98, já está em pro ces so de nova emen da cons ti tu ci o nal,
em vis ta da di fi cul da de de edi tar-se o cha ma do teto cons ti tu ci o nal, pre vis to no art. 37, XI.
Fala-se, ago ra, em emen da da emen da cons ti tu ci o nal que está tra mi tan do na Câ ma ra dos
De pu ta dos. 

20  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 54. 
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cos a que dão sus ten ta ção ju rí di ca. Re gis tre-se que da in de pen dên cia até

ho je os pa í ses la ti no-ame ri ca nos edi ta ram 267 Có di gos Po lí ti cos. So men -

te a Re pú bli ca Do mi ni ca na, 32; Ve ne zu e la, 27; Equa dor, 22; Bo lí via,

20.21

Con fron tan do as nor mas cons ti tu ci o na is e a re a li da de do po der,

Karl Lo e wens te in ela bo rou a clas si fi ca ção on to ló gi ca das Cons ti tu i ções,

di fe ren ci an do-as se gun do seu ca rá ter nor ma ti vo, no mi nal ou se mân ti co.

A Cons ti tu i ção nor ma ti va não se ria ape nas a ju ri di ca men te vá li da, mas

aque la vi va men te in te gra da na so ci e da de. Inver sa men te, a Cons ti tu i -

ção se mân ti ca se ria a su bal ter na for ma li za ção de po der po lí ti co exis ten te, 

pa ra o ex clu si vo be ne fí cio dos de ten to res do po der. Na Cons ti tu i ção no -

mi nal, a di nâ mi ca do pro ces so po lí ti co não se adap ta às su as nor mas, con -

ser van do ela um ca rá ter edu ca ti vo e pros pec ti vo. Há uma de sar mo nia en -

tre os pres su pos tos so ci a is e eco nô mi cos exis ten tes e a as pi ra ção

cons ti tu ci o nal, a ser sa na da com o tem po. Trans plan tan do es sa clas si fi ca -

ção pa ra o sis te ma cons ti tu ci o nal bra si le i ro, na Re pú bli ca, as Cons ti tu i -

ções de 1891, 1934 e 1946 te ri am si do no mi na is, já as Car tas de 1937,

1967 e 1969 te ri am si do se mân ti cas. Espe ra-se, ago ra, con so li dar uma

Cons ti tu i ção nor ma ti va.22

Enfocando o fenômeno do que denomina de juridicização do fato

polít ico, Barroso traça,  em verdade, um perfil  histórico do

constitucionalismo moderno. Sublinha que, em 1863, em conferência

proferida para intelectuais e sindicalistas alemães, Lassale desenvolveu

os fundamentos do sociologismo constitucional, formulando o

entendimento de que a Constituição de um país é, em essência, a soma

dos fatores reais do poder que regem a sociedade.23 Numa vertente

oposta, situa-se a visão estritamente jurídica da Constituição. Hans

Kelsen,24 com seu normativismo metodológico, levou às últimas

conseqüências a idéia de Constituição como um sistema de normas,

purificada de quaisquer elementos sociológicos, políticos ou

filosóficos.25 Duguit sustenta que o Estado é o produto histórico de uma

diferenciação so cial en tre os fortes e os fracos em uma determinada
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21  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 56.

22  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., págs. 62/63. 
23  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., págs. 63/64. 

24  KELSEN, Hans. Te o ria pura do Di re i to, “Te o ria ge ne ral del Estado” e “Te o ria ge ne ral
del De re cho y del Esta do”. 

25  KELSEN, Hans apud BARROSO, Luiz Ro ber to, Op. cit., págs. 64/65.  
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sociedade.26 De seu turno, Gramsci observa que o Direito não exprime

toda a sociedade, mas a classe dirigente, que impõe a todo o grupo so cial

aquelas normas de conduta que estão mais ligadas à sua razão de ser e ao

seu desenvolvimento.27 Acentua Barroso que há um consenso

doutrinário razoável que o Direito Constitucional, mesmo em sua

dimensão positiva, expressa a síntese da tensão en tre a norma e a realidade

com a qual se defronta.28 E acrescenta: “Com o desenvolvimento das

idéias socialistas, o constitucionalismo ocidental dá início à tentativa de

juridicização do processo econômico e so cial, nas experiências pioneiras

da Constituição mexicana, de 1917, e da Constituição alemã de Weimar,

de 1919”.29

4. Natureza jurídica das normas constitucionais

Con so an te Jo sé Afon so da Sil va, nor mas cons ti tu ci o na is são to das 

as re gras que in te gram uma cons ti tu i ção rí gi da.30 Uma das con se qüên ci as 

da ri gi dez é exa ta men te trans for mar em cons ti tu ci o nal to das as dis po si -

ções que in te gram a cons ti tu i ção.31 Nos sa Car ta Po lí ti ca é de na tu re za rí -

gi da, uma vez que só po de ser mo di fi ca da por pro ces so le gis la ti vo di ver -

so do pre vis to pa ra a for ma ção de ou tras le is (arts. 61 a 69). Isso sig ni fi ca

que to das as dis po si ções que a in te gram são for mal men te cons ti tu ci o na -

is.32

A Cons ti tu i ção, por evi den te, nas ce pa ra ser apli ca da, mas só é

apli cá vel na me di da em que cor res pon da às as pi ra ções so ci o cul tu ra is da

so ci e da de a que se des ti na.33 O ter mo apli ca bi li da de ex pri me uma pos si -

bi li da de de apli ca ção. Esta con sis te na atu a ção con cre ta da nor ma.34 So -

ci o lo gi ca men te, po de-se di zer que as nor mas cons ti tu ci o na is são efi ca zes 

e apli cá ve is na me di da em que são efe ti va men te ob ser va das e cum pri das.
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26  DUGUIT, Leon apud BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 65.

27  GRAMSCI, Antô nio apud BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 65. 

28  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., págs. 66/67. 

29  BARROSO, Luiz Ro ber to. Op. cit., pág. 68.

30  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 44.

31  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 46

32  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 47.

33  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 47. 

34  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 51. 
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Ju ri di ca men te, de pen de de sa ber se es tão vi gen tes, se são le gí ti mas, se

têm efi cá cia.35

Vigência, de outro vértice, é a qualidade da norma que a faz existir

juridicamente e a torna de observância obrigatória, isto é, exigível sob

certas condições, não se confundindo com eficácia, sendo condição de

efetivação desta.36 Neste tocante, a Constituição, assim como as leis em

geral, possui cláusula de vigência, determinando o momento em que

começará a viger e, com isso, tornar-se apta a produzir os efeitos próprios

do seu conteúdo.37 O prazo que vai da publicação do ato promulgatório até 

a efetiva entrada em vigor é denominado vacatio constitutionis. Du rante a

vacatio continuam em vigor as normas anteriores. Assim, a lei que tenha

sido editada neste período será inválida se contrariar as normas

constitucionais existentes, mesmo quando esteja de acordo com a

constituição já promulgada, mas não vigente.38 Tal lei, todavia, vale

enquanto perdurar a vacatio, ficando revogadas por inconstitucionalidade,

com a vigência do novo texto.39

Sobre legitimidade,  diz-se que as normas ordinárias e

complementares são legítimas quando se conformam for mal e

substancialmente com os ditames da constituição.40 

No pertinente à eficácia, diz-se que uma norma só é aplicável na

medida em que é eficaz. Por isso, eficácia e aplicabilidade são fenômenos 

conexos. Se a norma não dispõe de todos os requisitos para a sua

aplicação aos casos concretos, falta-lhe eficácia, não dispondo de

aplicabilidade. Esta se revela, assim, como possibilidade de aplicação.

Para isso, a norma há que ser capaz de produzir efeitos jurídicos.41 
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35  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 52. 

36  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 53.

37  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 53. Ano te-se que a Car ta de 1967, pro mul ga da em
24/1/67, en trou em vi gor em 15/3/67 (art.189). A de 1969, pro mul ga da em 17/10/69, en -
trou em vi gor em 30/10/69. A CF/88 não trou xe cláu su la de vi gên cia e de pro mul ga ção,
mas vá ri os de seus dis po si ti vos, es pe ci al men te do ADCT, es ta be le cem pra zos a par tir de
sua pro mul ga ção, vale di zer que ela en trou em vi gor des de sua pro mul ga ção, em 5/10/88,
como ob ser va o alu di do ju ris ta.

38  SILVA, José Afon so da. Op. cit, pág. 54.

39  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 55. 

40  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 55.

41  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 60.  
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5. Eficácia das normas constitucionais

O problema da eficácia e da aplicabilidade das normas enfrenta

incertezas terminológicas. Para aludir a existência do Direito, os juristas

recorrem a diversas terminologias, como positividade, vigência, eficácia, 

observância, factividade e efetividade.42

O sociologismo jurídico reduz o problema da vigência ao da

eficácia. Vigente seria o Direito que obtém, em realidade, aplicação

eficaz. Sob essa perspectiva, muitas normas constitucionais,

especialmente as chamadas programáticas, não adquiririam vigência

enquanto uma lei não as atuasse efetivamente.43

Já o nor ma ti vis mo de Kel sen dis tin gue com pre ci são vi gên cia de

efi cá cia. A vi gên cia per ten ce ria ao mun do do de ver-ser, e não à or dem do 

ser. Sig ni fi ca a exis tên cia es pe cí fi ca da nor ma; ao pas so que a efi cá cia é

o fa to de que a nor ma é efe ti va men te apli ca da e se gui da, per ten cen do à

or dem do ser. Acha, to da via, que um mí ni mo de efi cá cia é con di ção de

vi gên cia da nor ma.44

A ciên cia do Di re i to en fren ta o pro ble ma da clas si fi ca ção das nor -

mas, com pro ve i to pa ra o Di re i to Cons ti tu ci o nal. Pe lo seu ca rá ter im pe ra -

ti vo as nor mas ju rí di cas re ve la ri am uma con du ta po si ti va ou uma omis -

são, um agir ou não-agir, dis tin guin do-se, por is so, as nor mas ju rí di cas

em pre cep ti vas — as que im põem uma con du ta po si ti va (ex.: arts. 5º, ca -

put,45 44,46 164,47) — e pro i bi ti vas — as que im põem uma omis são, uma
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42  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 63.

43  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 64.

44  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 65.

45  Art. 5º, ca put: “To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin ção de qual quer na tu re za, ga ran -
tin do-se aos bra si le i ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li da de do di re i to à
vida, à li ber da de, à igual da de, à se gu ran ça e à pro pri e da de...”.

46  “Art. 44. O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal, que se com põe da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral.”

47  “Art. 164. A com pe tên cia da União para emi tir mo e da será exer ci da ex clu si va men te pelo
Ban co Cen tral.”  
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con du ta omis si va, um não-atu ar, não-fa zer (ex.: arts. 5º, III,48 XLV,49

XXXVII,50 XI,51 14, § 2º,52 17, § 4º,53 142, § 3º, IV54).55

Del Vecchio classificou as normas jurídicas em primárias
(suficientes por si mesmas) e secundárias (não bastantes por si mesmas,
dependentes de outras). Lembra J. Afonso da Silva que a existência de
normas permissivas, que não determinem a obrigatoriedade de uma
conduta positiva ou omissiva, induziu parte da doutrina a afirmar que nem
todo o Direito é imperativo.56

A doutrina estabeleceu a clássica distinção das normas, sob o
ponto de vista da eficácia, em coercitivas (preceptivas e proibitivas —
impondo uma ação ou uma abstenção independentemente da vontade das
par tes) e dispositivas (as que completam outras ou ajudam a vontade das
par tes a atingir seus objetivos legais). As normas constitucionais
pertenceriam essencialmente ao ius cogens, sendo controvertida a
questão relativa à existência de normas constitucionais dispositivas.57 

Sob o ponto de vista da aplicabilidade, a doutrina constitucional
norte-americana classificou as normas constitucionais em self-executing
pro vi sions e not self-executing pro vi sions, havidas como disposições
auto-aplicáveis ou auto-executáveis, ou aplicáveis por si mesmas, ou,
ainda,  bastantes em si e disposições não-auto-aplicáveis ou
não-auto-executáveis, ou não-aplicáveis por si mesmas, ou ainda,
não-bastantes em si. Segundo a mesma doutrina, normas constitucionais
self-executing (ou self-enforcing, ou self-acting; auto-executáveis,
auto-aplicáveis, bastantes em si) são desde logo aplicáveis, porque
revestidas de plena eficácia jurídica, enquanto normas constitucionais
not self-executing (ou not self-enforcing, ou not self-acting; não
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48  “Art. 5o, III — nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem a tra ta men to de su ma no ou de gra dan -
te.” 

49  “Art. 5°, XLV — ne nhu ma pena pas sa rá da pes soa do con de na do, po den do a obri ga ção de
re pa rar o dano e a de cre ta ção do per di men to de bens ser, nos ter mos da lei, es ten di das aos
su ces so res e con tra eles exe cu ta das, até o li mi te do va lor do pa tri mô nio trans fe ri do.”

50  “Art. 5°, XXXVII — não ha ve rá ju í zo ou tri bu nal de ex ce ção.”

51  “Art. 5°, XI — a casa é asi lo in vi o lá vel do in di ví duo, nin guém nela po den do pe ne trar sem
con sen ti men to do mo ra dor, sal vo em caso de fla gran te de li to ou de sas tre, ou para pres tar
so cor ro, ou, du ran te o dia, por de ter mi na ção ju di ci al.” 

52  “Art. 14, § 2º — Não po dem alis tar-se como ele i to res os es tran ge i ros e, du ran te o pe río do
do ser vi ço mi li tar obri ga tó rio, os cons cri tos.” 

53  “Art.17, § 4º — É ve da da a uti li za ção pe los par ti dos po lí ti cos de or ga ni za ção pa ra mi li tar.”

54  “Art. 142, § 2º, IV — ao mi li tar são pro i bi das a sin di ca li za ção e a gre ve.”

55  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 67. 

56  SILVA, José Afon so da. Op. cit, pág. 69. 

57  SILVA, José Afon so da. Op. cit, págs. 70-71. 
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auto-executáveis, não auto-aplicáveis, não bastantes em si) são as de
aplicabilidade dependentes de leis ordinárias.58

Na perspectiva de que todas as normas constitucionais são
providas de eficácia, José Afonso da Silva discrimina-as em três
categorias: normas constitucionais de eficácia plena; normas
constitucionais de eficácia contida; normas constitucionais de eficácia
limitada ou reduzida.59 Propõe uma classificação quanto à eficácia e
aplicabilidade, classificando-as: 1) normas de eficácia plena e
aplicabilidade direta, imediata e in te gral; 2) normas de eficácia contida e
aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não in te gral; 3)
normas de eficácia limitada — a) declaratórias de princípios institutivos
ou organizativos; b) declaratórias de princípio programático.60 

É jus ta men te so bre es sa clas si fi ca ção e se us fun da men tos que se con cen -

tra es se es tu do.
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58  SILVA, José Afon so da. Op. cit., págs. 73-74.

59  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 82.

60  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 86. 
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5.1. Normas constitucionais de eficácia plena

A orientação doutrinária moderna reconhece eficácia plena e
aplicabilidade imediata à maioria das normas constitucionais, mesmo a
grande parte daquelas de caráter sócio-ideológico, as quais até
recentemente não passavam de princípios programáticos. A
Constituição revelou, entretanto, acentuada tendência de deixar para o
legislador ordinário a integração e complementação de suas normas.61

A norma constitucional de eficácia plena contém todos os elementos e
requisitos para sua incidência direta e imediata.62 Exemplos: arts. 1º;63

15;64 17, § 4º;65 28;66 44, parágrafo único;67 45;68 46, § 1º;69 60, § 3º;70

76,71 145, § 2º;72 226, § 1º.73

São, em su ma, de efi cá cia ple na, as nor mas cons ti tu ci o na is que:
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61  SILVA, José Afon so da. Op. cit., págs. 88/89.

62  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 99.

63  “Art. 1º. A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e
Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do De mo crá ti co de Di re i to e tem
como fun da men tos: I — a so be ra nia; II — a ci da da nia; III — a dig ni da de da pes soa hu ma -
na; IV — os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini ci a ti va; V — o plu ra lis mo po lí ti co. Pa -
rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo, que o exer ce por meio de re pre sen tan tes
ele i tos ou di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.”

64  “Art. 15. É ve da da a cas sa ção de di re i tos po lí ti cos, cuja per da ou sus pen são só se dará nos
ca sos de: I — can ce la men to da na tu ra li za ção por sen ten ça tran si ta da em jul ga do; II — in -
ca pa ci da de ci vil ab so lu ta; III — con de na ção cri mi nal tran si ta da em jul ga do, en quan to du -
ra rem seus efe i tos; IV — re cu sa de cum prir obri ga ção a to dos im pos ta ou pres ta ção
al ter na ti va, nos ter mos do art. 5º, VIII, V — im pro bi da de ad mi nis tra ti va, nos ter mos do art. 
37, § 4º.” 

65  “Art.17, § 4º — É ve da da a uti li za ção pe los par ti dos po lí ti cos de or ga ni za ção pa ra mi li tar.”

66  “Art. 28. A ele i ção do Go ver na dor e do Vice-Go ver na dor de Esta do, para man da to de qua -
tro anos, re a li zar-se-á no pri me i ro do min go de ou tu bro, em pri me i ro tur no, e no úl ti mo do -
min go de ou tu bro, em se gun do tur no, se hou ver, do ano an te ri or ao do tér mi no do man da to
de seus an te ces so res, e a pos se ocor re rá em pri me i ro de ja ne i ro do ano sub se qüen te, ob ser -
va do, quan to ao mais, o dis pos to no art. 77.”

67  “Art. 44. Pa rá gra fo úni co. Cada le gis la tu ra terá a du ra ção de qua tro anos.”

68  “Art.45. A Câ ma ra dos De pu ta dos com põe-se de re pre sen tan tes do povo, ele i tos, pelo sis -
te ma pro por ci o nal, em cada Esta do, em cada Ter ri tó rio e no Dis tri to Fe de ral.”

69  “Art. 46, § 1º — Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral ele ge rão três Se na do res, com man da to de 
oito anos.”

70  “Art. 60, § 3º — A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da pe las Me sas da Câ ma ra dos
De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.”

71  “Art. 76. O Po der Exe cu ti vo é exer ci do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, au xi li a do pe los Mi -
nis tros de Esta do.” 

72  “Art. 145, § 2° — As ta xas não po de rão ter base de cál cu lo pró pria de im pos tos.”

73  “Art. 226, § 1º — O ca sa men to é ci vil e gra tu i ta a ce le bra ção.”  
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a) con te nham ve da ções ou pro i bi ções; b) con fi ram isen ções, imu -

ni da des e prer ro ga ti vas; c) não de sig nem ór gãos ou au to ri da des es pe ci a is

a que in cum bam es pe ci fi ca men te sua exe cu ção; d) não in di quem pro ces -

sos es pe ci a is de sua exe cu ção; e) não exi jam a ela bo ra ção de no vas nor -

mas le gis la ti vas que lhes com ple te o al can ce e o sen ti do, ou lhes fi xem o

con te ú do, por que já se apre sen tam su fi ci en te men te ex plí ci tas na de fi ni -

ção dos in te res ses ne las re gu la dos.74 

5.2. Normas constitucionais de eficácia contida

Ta is nor mas têm as se guin tes ca rac te rís ti cas: a) são nor mas que em 

re gra so li ci tam a in ter ven ção do le gis la dor or di ná rio, fa zen do ex pres sa

re mis são a uma le gis la ção fu tu ra (arts. 5º, VIII, 5º, XIII, 37, I); b) en -

quan to o le gis la dor or di ná rio não ex pe dir a nor ma ção res tri ti va, sua efi -

cá cia se rá ple na (arts.15, IV em re la ção ao art. 5º, IV, VI e VIII; 14, § 9º

etc.); c) são de apli ca bi li da de di re ta e ime di a ta; d) al gu mas des sas nor mas 

já con têm um con ce i to éti co-ju rí di co (bons cos tu mes, or dem pú bli ca etc.

Vi de: CF 69/art.153, § 3º, arts. 144, § 1º, I, 136, 142), co mo va lor so ci e tá -

rio ou po lí ti co a pre ser var, que im pli ca a li mi ta ção da sua efi cá cia; e) sua

efi cá cia po de ser afas ta da pe la in ci dên cia de ou tras nor mas cons ti tu ci o -

na is, se ocor re rem cer tos pres su pos tos de fa to (es ta do de sí tio, p. ex.)75.

Estão dis cri mi na das es pe ci al men te nos di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is, 

des pon tan do tam bém em ou tros con tex tos.

As nor mas de efi cá cia con ti da têm na tu re za de nor mas im pe ra ti -

vas, po si ti vas ou ne ga ti vas, li mi ta do ras do po der pú bli co.76

Na li ção de Jo sé Afon so da Sil va:

São aque las em que o le gis la dor cons ti tu in te re gu lou su fi ci en te -

men te os in te res ses re la ti vos à de ter mi na da ma té ria, mas de i xou mar gem

à atu a ção res tri ti va por par te da com pe tên cia dis cri ci o ná ria do Po der Pú -

bli co, nos ter mos em que a lei es ta be le cer ou nos ter mos de con ce i tos ge -

ra is ne las enun ci a dos.77 
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74  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 101.

75  SILVA, José Afon so da. Pág. cit., págs. 104-105. 

76  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 116.

77  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 116. 
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5.3. Normas constitucionais de eficácia limitada

São de do is ti pos: a) as de fi ni do ras de prin cí pio ins ti tu ti vo ou or -

ga ni za ti vo, ou nor mas cons ti tu ci o na is de prin cí pio ins ti tu ti vo; b) as de fi -

ni do ras de prin cí pio pro gra má ti co, ou nor mas cons ti tu ci o na is de prin cí -

pio pro gra má ti co.78 

5.3.1. Normas constitucionais definidoras de princípio institutivo

As nor mas de prin cí pio ins ti tu ti vo, que tam bém po de ri am cha -

mar-se de prin cí pio or gâ ni co ou or ga ni za ti vo, ca rac te ri zam-se por in di ca -

rem uma le gis la ção fu tu ra que lhes com ple te a efi cá cia e lhes dê efe ti va

apli ca ção.79 São aque las “atra vés das qua is o le gis la dor cons ti tu in te tra ça 

es que mas ge ra is de es tru tu ra ção e atri bu i ções de ór gãos, en ti da des ou

ins ti tu tos, pa ra que o le gis la dor or di ná rio os es tru tu re em de fi ni ti vo, me -

di an te lei”.80

Po dem ser im po si ti vas, quan do de ter mi nam ao le gis la dor, em ter -

mos pe remp tó ri os, a emis são de uma le gis la ção in te gra ti va (ex.: arts. 20,

§ 2º; 32, § 4º; 33; 37, XI; 88; 90, § 2º; 91, § 2º, 107, pa rá gra fo úni co, 109,

VI; 111, § 3º, 113 e 128, § 5º; 121; 146; 165, § 9º; e 163 etc.) e fa cul ta ti -

vas ou per mis si vas, quan do não im põem uma obri ga ção, li mi tan do-se a

dar ao le gis la dor or di ná rio a pos si bi li da de de ins ti tu ir ou re gu lar a si tu a -

ção ne las de li ne a da (ex.: arts. 22, pa rá gra fo úni co; 125, § 3º; 195, § 4º;

25, § 3º etc).81

Se o co man do im po si ti vo não for cum pri do, a omis são do le gis la -

dor po de rá cons ti tu ir um com por ta men to in cons ti tu ci o nal por omis são,

por for ça do art. 103, § 2º, da CF. Ta is nor mas en tram em vi gor na da ta

pre vis ta pa ra a Cons ti tu i ção. Sua efi cá cia in te gral é que fi ca na de pen -

dên cia de lei in te gra ti va. Ta is nor mas, des de que en trem em vi gor, são

apli cá ve is até on de pos sam, sen do que mu i tas de las são qua se de efi cá cia

ple na, in ter fe rin do o le gis la dor tão-só pa ra aper fe i ço ar sua apli ca bi li da -

de.82
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78  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 118.

79  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 123.

80  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 126.

81  SILVA, José Afon so da. Op. cit., págs. 127-128.

82  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 130. 
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5.3.2. Normas constitucionais definidoras de princípio
programático

No que per ti ne às nor mas cons ti tu ci o na is de prin cí pio pro gra má ti -

co, di ga-se que as cons ti tu i ções con tem po râ ne as cons ti tu em do cu men tos

ju rí di cos de com pro mis so en tre o li be ra lis mo ca pi ta lis ta e o in ter ven ci o -

nis mo.83 

São pro gra má ti cas:

Aque las nor mas cons ti tu ci o na is pe las qua is o cons ti tu in te, em vez

de re gu lar, di re ta e ime di a ta men te, de ter mi na dos in te res ses, li mi tou-se a

tra çar-lhes os prin cí pi os pa ra se rem cum pri dos pe los se us ór gãos (le gis la -

ti vos, exe cu ti vos, ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vos), co mo pro gra mas das

res pec ti vas ati vi da des, vi san do à re a li za ção dos fins so ci a is do Esta do.84

Se gun do os su je i tos ma is di re ta men te vin cu la dos, as nor mas pro -

gra má ti cas da Cons ti tu i ção po dem ser in di ca das em três ca te go ri as: I —

Nor mas pro gra má ti cas vin cu la das ao prin cí pio da le ga li da de: a) par ti ci -

pa ção nos lu cros... (art. 7º, XI); b) pro te ção do mer ca do de tra ba lho da

mu lher (art. 7º, XX); c) pro te ção em fa ce da au to ma ção (art. 7º, XXVII);

d) re pres são ao abu so de po der eco nô mi co... (art.173, § 4º); e) in cen ti vos

pa ra a pro du ção e o co nhe ci men to de bens cul tu ra is (art. 216, § 3º); f) es -

tí mu lo às em pre sas que in vis tam em pes qui sa e tec no lo gia (art. 218, § 4º). 

II — Nor mas pro gra má ti cas re fe ri das aos Po de res Pú bli cos: a) à União

— arts. 21, IX (48, IV); 184; 211, § 1º; b) aos Po de res Pú bli cos em ge ral: 

arts.: 215; 215, § 1º; 216, § 1º; 217; 218, § 3º; 226; 227, § 1º. III – Nor mas 

pro gra má ti cas di ri gi das à or dem eco nô mi co-so ci al em ge ral: arts. 170;

193.85 
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83  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 116. Ano ta José Afon so da Sil va que “esse em ba te
en tre o li be ra lis mo, com seu con ce i to de de mo cra cia po lí ti ca, e o in ter ven ci o nis mo ou o so -
ci a lis mo re per cu te nos tex tos das cons ti tu i ções con tem po râ ne as, com seus prin cí pi os de di -
re i tos eco nô mi cos e so ci a is, com por tan do um con jun to de dis po si ções con cer nen tes tan to
aos di re i tos dos tra ba lha do res como à es tru tu ra da eco no mia e ao es ta tu to dos ci da dãos. O
con jun to des ses prin cí pi os for mam o cha ma do con te ú do so ci al das cons ti tu i ções. Vem daí
o con ce i to de cons ti tu i ção di ri gen te, de que a Cons ti tu i ção de 1988 é exem plo des ta ca do,
en quan to de fi ne fins e pro gra mas de ação fu tu ra no sen ti do de uma ori en ta ção so ci al de mo -
crá ti ca” (Op. cit., págs. 136-137).

84  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 138. 

85  Cf. José Afon so da Sil va, não fo ram in clu í dos o di re i to à sa ú de (art.196), nem o di re i to à
edu ca ção (art. 205), por que em am bos os ca sos a nor ma ins ti tui um de ver cor re la to de um
su je i to de ter mi na do — o Esta do, que, por isso, tem o de ver de sa tis fa zer esse di re i to (Op.
cit., págs.149/150). 
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As nor mas de prin cí pio pro gra má ti co têm as se guin tes ca rac te -

rís ti cas: 

I — São nor mas que têm por ob je to a dis ci pli na dos in te res ses eco -

nô mi co-so ci a is, ta is co mo: re a li za ção da jus ti ça so ci al e exis tên cia dig na; 

va lo ri za ção do tra ba lho; de sen vol vi men to eco nô mi co; as sis tên cia so ci al,

in ter ven ção do Esta do na or dem eco nô mi ca, am pa ro à fa mí lia; com ba te à

ig no rân cia; es tí mu lo à cul tu ra, à ciên cia e à tec no lo gia. II — São nor mas

que não ti ve ram for ça su fi ci en te pa ra se de sen vol ver in te gral men te, sen -

do aco lhi das, em prin cí pio, co mo pro gra ma a ser re a li za do pe lo Esta do,

por me io de le is or di ná ri as ou de ou tras pro vi dên ci as. III — São nor mas

de efi cá cia re du zi da, não sen do ope ran tes re la ti va men te aos in te res ses

que lhes cons ti tu em ob je to es pe cí fi co e es sen ci al, mas pro du zem im por -

tan tes efe i tos ju rí di cos (...).86 

Di ga-se que qual quer lei que aten te con tra al gu ma nor ma cons ti tu -

ci o nal, in clu si ve as pro gra má ti cas, de ve ser de cla ra da in cons ti tu ci o nal.

Nes se pon to as pro gra má ti cas re ve lam-se com efi cá cia ple na co mo qual -

quer ou tra. E a lei an te ri or com elas in com pa tí vel de ve ser con si de ra da

re vo ga da, por in cons ti tu ci o na li da de.87

Con clu in do, tem-se que: 

As nor mas pro gra má ti cas tem efi cá cia ju rí di ca ime di a ta, di re ta e

vin cu lan te nos se guin tes ca sos: I — es ta be le cem um de ver pa ra o le gis la -

dor or di ná rio; II — con di ci o nam a le gis la ção fu tu ra, com a con se qüên cia

de se rem in cons ti tu ci o na is as le is ou atos que as fe ri rem; III — in for mam

a con cep ção do Esta do e da so ci e da de e ins pi ram sua or de na ção ju rí di ca,

me di an te a atri bu i ção de fins so ci a is, pro te ção dos va lo res da jus ti ça so ci al

e re ve la ção dos com po nen tes do bem co mum; IV — cons ti tu em sen ti do

te le o ló gi co pa ra a in ter pre ta ção, in te gra ção e apli ca ção das nor mas ju rí -

di cas; V — con di ci o nam a ati vi da de dis cri ci o ná ria da Admi nis tra ção e

do Ju di ciá rio; VI — cri am si tu a ções ju rí di cas sub je ti vas, de van ta gem ou

des van ta gem.88 

Lem bra Jo sé Afon so da Sil va que o art. 5º, § 1º, da CF es ta tui que

“as nor mas de fi ni do ras dos di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is têm apli ca -

ção ime di a ta”, abran gen do, pe lo vis to, as nor mas que re ve lam os di re i tos

so ci a is, nos ter mos dos arts. 6º a 11. Co mo al gu mas nor mas de fi ni do ras

dos di re i tos so ci a is e co le ti vos de pen dem de le gis la ção ul te ri or, a omis -

são le gis la ti va po de ser cor ri gi da por in ter mé dio do Ju di ciá rio, pe los pro -
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86  SILVA, José Afon so. Op. cit., págs. 150/151. 

87  SILVA, José Afon so da. Pág. cit., pág. 163.

88  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 164. 
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ce di men tos do man da do de in jun ção (art. 5º, LXXI) e ação de in cons ti tu -

ci o na li da de por omis são (art. 103, § 2º). Tam bém é pos sí vel o exer cí cio

da ini ci a ti va po pu lar pa ra a ela bo ra ção de le is in te gra do ras da efi cá cia

das nor mas cons ti tu ci o na is (CF, art. 61, § 2º).89

6. A eficácia constitucional numa visão semiológica 90

A se mi o lo gia, se gun do Ma ria He le na Di niz, exer ce gran de pa pel

na ela bo ra ção do dis cur so ci en tí fi co, por ana li sar o âm bi to ide o ló gi co das 

in for ma ções, pos si bi li tan do efe tu ar uma le i tu ra das sig ni fi ca ções nor ma -

ti vas re la ci o na das en tre si, com a re a li da de e com o va lor e, ain da, com

seu ela bo ra dor e des ti na tá rio.91 O re cur so à se mi o lo gia é bas tan te útil,

por quan to o di re i to pres su põe uma for mu la ção lin güís ti ca, sen do a co mu -

ni ca ção pri mor di al pa ra a con vi vên cia so ci al. Além do que a nor ma cons -

ti tu ci o nal é um fa tor de con tro le so ci al, por pres cre ver con du tas.92 

Mi guel Re a le,93 na sua tri di men si o na li da de ju rí di ca, con ce be o

sis te ma ju rí di co com pos to de um sub sis te ma de nor mas, fa tos e va lo res

iso mór fi cos en tre si. Nes sa pers pec ti va, de duz-se que os ele men tos do

sis te ma es tão vin cu la dos en tre si por uma re la ção de in ter de pen dên cia.

Se hou ver in con gruên cia en tre eles, há que bra de iso mor fia e la cu na. Ha -

ven do con fli to den tro do sub sis te ma nor ma ti vo, há an ti no mia, sen do es te

aber to e in com ple to, por es tar em re la ção de im por ta ção e ex por ta ção de

in for ma ções com os ou tros sub sis te mas (fá ti co e va lo ra ti vo).94

Na se mió ti ca sem pre são re la ci o na dos o si nal ou sig no, o ob je to

de no ta do pe lo sig no e de ter mi na das pes so as, apre sen tan do-se em três di -

men sões: a) Sin tá ti ca, es tu dan do os sig nos ou sím bo los lin güís ti cos re la -

ci o na dos en tre si mes mos, pres cin din do do usuá rio e das de sig na ções; b)

Se mân ti ca, en ca ran do a re la ção dos sig nos com os ob je tos ex tra lin guís ti -

cos. Tra ta dos sig nos e dos ob je tos de no ta dos, vin cu lan do as afir ma ções

do dis cur so com o cam po ob je ti vo a que se re fe re; c) Prag má ti ca, es tu -

dan do os sím bo los lin güís ti cos, su as sig ni fi ca ções e as pes so as li ga das à
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89  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 166. 

90  Estu do ba se a do em Ma ria He le na Di niz, que pu bli cou ex ce len te tra ba lho so bre o pro ble ma 
efi ca ci al da nor ma cons ti tu ci o nal a par tir do en fo que se mi o ló gi co, in ti tu la do Nor ma Cons -
ti tu ci o nal e seus efe i tos (2ª ed., São Pa u lo: Sa ra i va, 1992).

91  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., pág.16.

92  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., pág.17.

93  REALE, Mi guel. Te o ria tri di men si o nal do di re i to. São Pa u lo, Sa ra i va, 1968. 

94  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., pág. 20.  
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se mi o se, ocu pan do-se da re la ção dos sig nos com os usuá ri os. A ide o lo gia 

é ti da co mo uma di men são prag má ti ca da lin gua gem.95

6.1. Determinação dos conceitos de validade, vigência, eficácia 
e fundamento como problema conceitual

No con ce i to de va li da de em sen ti do am plo, cum pre dis tin guir en -

tre va li da de cons ti tu ci o nal, for mal e fá ti ca, de um la do, e vi gên cia e efi -

cá cia de ou tro. A va li da de cons ti tu ci o nal in di ca que a nor ma é con for me

as pres cri ções cons ti tu ci o na is. A va li da de for mal sig ni fi ca que foi ela bo -

ra da por ór gão com pe ten te em obe diên cia aos pro ce di men tos le ga is.96 Na 

va li da de da nor ma po de-se vis lum brar uma re la ção sin tá ti ca, po is so men -

te se rá vá li da se se fun dar em uma su pe ri or, re ve la do ra da com pe tên cia

do ór gão emis sor e do pro ces so pa ra a sua ela bo ra ção.97 Pa ra Alf Ross98,

em sua te o ria re a lis ta, a va li da de ju rí di ca apóia-se na re a li da de dos fa tos,

sen do, por tan to, uma va li da de se mân ti ca, já que a nor ma va le ria se for

efe ti va men te obe de ci da.99 Pa ra Tér cio Sam pa io Fer raz Jr.,100 a nor ma

vá li da, sob o pris ma prag má ti co, é aque la cu ja au to ri da de, ain da que o

con te ú do não se ja cum pri do, é res pe i ta da, sen do tec ni ca men te imu ne a

qual quer des cré di to.101 A va li da de fá ti ca de uma nor ma sig ni fi ca que ela

é efe ti va.

No pe río do que vai da pu bli ca ção até sua re vo ga ção, ou até o pra zo 

es ta be le ci do pa ra a sua va li da de, diz-se que a nor ma é vi gen te. Vi gên cia

tem po ral, por tan to, é uma qua li da de da nor ma ati nen te ao tem po de sua

atu a ção, po den do ser in vo ca da pa ra pro du zir con cre ta men te se us efe i tos

(efi cá cia).102 Di ga-se que a vi gên cia po de rá co in ci dir com a va li da de for -

mal, mas na da obs ta que uma nor ma vá li da te nha sua vi gên cia pos ter ga da 

(vi de LICC, art. 1º, vi gên cia 45 di as da pu bli ca ção). Ade ma is, uma nor ma 

não ma is vi gen te, por ter si do re vo ga da, po de rá con ti nu ar vin cu lan te, ten -

Jurisprudência Catarinense Volume - 96 19

DOUTRINA Pedro Manoel Abreu

95  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., pág. 21. 

96  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., pág. 23.

97  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., págs. 23/24. 

98  De ROSS, Alf, ver So bre el de re cho y la jus ti cia. Bu e nos Ai res, 1963; El con cep to de va li -
dez y otros en sa yos. Bu e nos Ai res, 1969; Lo gi ca de las nor mas. Ma drid, 1970. 

99  ROSS, Alf apud DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit, pág. 24.

100  Ver FERRAZ JUNIOR, Tér cio Sam pa io. Se gu ran ça ju rí di ca e nor mas ge ra is tri bu tá ri as.
Re vis ta de Di re i to Tri bu tá rio, n. 52, págs. 17-18.

101  FERRAZ JUNIOR apud DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit, págs. 24/25.

102  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., pág. 25. 
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do vi gor pa ra os ca sos an te ri o res à sua re vo ga ção, na pre ser va ção do ato

ju rí di co per fe i to, o di re i to ad qui ri do e a co i sa jul ga da (CF, art. 5º,

XXXVI; LICC, art. 6º, §§ 1º a 3º).103 

A efi cá cia diz res pe i to às con di ções fá ti cas e téc ni cas de atu a ção

da nor ma ju rí di ca e ao seu su ces so. É a qua li da de do tex to nor ma ti vo vi -

gen te de pro du zir efe i tos ju rí di cos con cre tos, no me io so ci al.104 Indi ca,

em sen ti do téc ni co, que ela tem pos si bi li da de de ser apli ca da, de exer cer

ou pro du zir se us pró pri os efe i tos ju rí di cos.105

A le gi ti mi da de, num sen ti do am pli a ti vo e ide o ló gi co, de ve ser en -

ten di da co mo va li da de éti ca ou fun da men to axi o ló gi co do di re i to, cu ja fi -

na li da de é im plan tar uma or dem jus ta na vi da so ci al.106 Assim, le gí ti ma

se rá a nor ma cons ti tu ci o nal ad vin da de um ti tu lar le gí ti mo do po der cons -

ti tu in te,107 mas de ve cor res pon der aos ide a is e aos sen ti men tos de jus ti ça

da co mu ni da de que re ge.108 

6.2. Conceito de eficácia constitucional sob a dimensão
pragmática em conexão com os aspectos sintáticos e
semânticos

A efi cá cia, nu ma di men são sin tá ti ca, se ria a ap ti dão téc ni ca da

nor ma cons ti tu ci o nal pa ra pro du zir efe i tos ju rí di cos.109 Te rá efi cá cia ju -

rí di ca a nor ma cons ti tu ci o nal que, tec ni ca men te, ti ver con di ções de apli -

ca bi li da de.110 A apli ca bi li da de da nor ma de pen de ria de sa ber se ela é vi -

gen te, le gí ti ma e se tem efi cá cia.111 De ter mi nan do a ne ces si da de de sua

re gu la men ta ção, en quan to es ta não ad vi er, se rá sin ta ti ca men te ine fi caz a

nor ma cons ti tu ci o nal, ins ta u ran do-se uma la cu na téc ni ca, que po de rá ser

su pri da pe lo man da do de in jun ção (CF, art. 5º, LXXI) e a ini ci a ti va po pu -

lar (art. 14, III e 61, § 2º).
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 A efi cá cia cons ti tu ci o nal, no ní vel sin tá ti co, po de, ain da, ser afe ri -

da no pla no tem po ral, re vo gan do as que com ela fo rem in com pa tí ve is, re -

cep ci o nan do as que com ela não con fli ta rem, con de nan do à re pris ti na ção

ou ope ran do a des cons ti tu ci o na li za ção, dis pon do pa ra o fu tu ro e pa ra o

pas sa do.112 Di ga-se que com a im plan ta ção da no va Car ta ve ri fi ca-se, pe -

la sua su pre ma cia, a su bor di na ção de to da a or dem ju rí di ca aos no vos

pre ce i tos. As nor mas con fli tan tes fi cam ime di a ta men te re vo ga das. Por

ou tro la do, es tá ín si ta no sis te ma a re gra de que a no va Car ta não re pu dia

as nor mas an te ri o res com ela com pa tí ve is,113 ope ran do-se au to ma ti ca -

men te a re cep ção.

Ope ra-se o fe nô me no da des cons ti tu ci o na li za ção pe la re cep ção,

pe lo no vo tex to cons ti tu ci o nal, co mo le is or di ná ri as, dos an ti gos pre ce i -

tos cons ti tu ci o na is, que não são ob je to da no va Car ta.114 A nor ma cons ti -

tu ci o nal po de ter efi cá cia pós-ope ran te, dis pon do pa ra o fu tu ro, não al -

can çan do fa tos pre té ri tos com ela con fli tan tes e re tro o pe ran te, re gen do o

pas sa do, al can çan do si tu a ções cons ti tu í das sob a égi de da Cons ti tu i ção

an te ri or. Sua vi gên cia é pa ra o fu tu ro, mas sua efi cá cia po de ser pa ra o fu -

tu ro e pa ra o pas sa do.115 Pa ra so lu ci o nar os con fli tos são usa dos do is cri -

té ri os — a) o das dis po si ções tran si tó ri as, no pró prio tex to nor ma ti vo; e

b) o dos prin cí pi os da re tro a ti vi da de e da ir re tro a ti vi da de das nor mas, de

cons tru ção dou tri ná ria.116 A re tro a ti vi da de tem ca rá ter ex cep ci o nal, já

que a ir re tro a ti vi da de es tá con subs tan ci a da na Cons ti tu i ção (art. 5º,

XXXVI).117 A efi cá cia da no va nor ma es tá li mi ta da pe lo di re i to ad qui ri -

do, ato ju rí di co per fe i to e co i sa jul ga da, efe i tos re si du a is da lei re vo ga -

da.118 Re tro a gem as nor mas cons ti tu ci o na is e po lí ti cas; as nor mas ad mi -

nis tra ti vas, as pro ces su a is, prin ci pal men te as de or ga ni za ção ju di ciá ria e

de com pe tên cia e as pe na is, so men te quan do be ne fi ci a rem o réu (art. 5º,

XL).119, 120
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112  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., págs. 42/43.

113  DINIZ, Ma ria He le na. Op. cit., pág. 43.
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A efi cá cia so ci al res pe i ta a re la ção se mân ti ca da nor ma (sig no) não 

só com a re a li da de so ci al a que se re fe re, mas tam bém com os va lo res po -

si ti vos (ob je tos de no ta dos).121 Nes sa pers pec ti va, se man ti ca men te, se rá

efi caz a nor ma cons ti tu ci o nal que ti ver con di ções fá ti cas de atu ar, por ser

ade qua da à re a li da de so ci al e aos va lo res po si ti vos, sen do por is so obe de -

ci da.122 Nes se en fo que o pro ble ma efi ca ci al se ria o da de ter mi na ção

re al-fá ti ca se os des ti na tá ri os da nor ma ajus tam seu com por ta men to ao

seu co man do,123 ou, em su ma, se a nor ma cons ti tu ci o nal se ria efe ti va -

men te obe de ci da.124 Por is so, é ne ces sá rio que o tex to cons ti tu ci o nal te -

nha cer to res pal do nos fa tos so ci a is a que se re fe re e que te nha exe qüi bi li -

da de,125 em su ma, que te nha apli ca ção ju rí di ca e so ci o ló gi ca.

Te mos inú me ros exem plos de efi cá cia ju rí di ca sin tá ti ca, sem efi -
cá cia so ci al, por ser a nor ma se man ti ca men te ine fi caz (vi de re la ti va men te 
aos di re i tos dos tra ba lha do res, art. 7º, IV, XI, XVIII; fun ção so ci al da
pro pri e da de, arts. 170, III e 186, I a IV).126

Co mo já di to, o sis te ma ju rí di co é com pos to de vá ri os sub sis te mas
— de nor mas, de fa tos e de va lo res, cor re la tos en tre si. Ha ven do dis cre -
pân cia en tre eles, sur ge a la cu na nor ma ti va, on to ló gi ca ou axi o ló gi ca. A
la cu na nor ma ti va ocor re ve ri fi can do-se a au sên cia de nor ma so bre de ter -
mi na do ca so; a axi o ló gi ca, ha ven do nor ma que, sen do apli ca da, acar re te
si tu a ção in jus ta; e a on to ló gi ca, quan do a nor ma vi gen te não cor res pon de 
à re a li da de fá ti co-so ci al.127 Diz-se que ha ve rá efi cá cia so ci o ló gi ca se ela
for obe de ci da e apli ca da pe la au to ri da de.128

To da nor ma pres su põe a pes soa que a es ta be le ce ou fi xa (emis sor)
e a quem se di ri ge (des ti na tá rio). A prag má ti ca es tá in ti ma men te co ne xa
não só com as re la ções sin tá ti cas e se mân ti cas das nor mas cons ti tu ci o na -
is, mas tam bém com a sua re la ção fun ci o nal de in flu ir no com por ta men to
do des ti na tá rio, que po de obe de cê-las ou não.129 Assim, se uma nor ma
for sin ta ti ca men te efi caz, mas se man ti ca men te ine fe ti va, por ser re gu lar -
men te de so be de ci da, fa la-se em ine fe ti vi da de prag má ti ca no sen ti do de
de su so, is to é, omis são di an te de fa tos que cons ti tu em con di ções pa ra a
apli ca ção da nor ma. A nor ma em de su so não per de a efi cá cia; é efi caz,
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mas re gu lar men te de so be de ci da.130 Por is so, não é pos sí vel es tu dar a efi -
cá cia cons ti tu ci o nal em seu iso la men to sin tá ti co e se mân ti co; é pre ci so
ana li sar es ses efe i tos li gan do-os ao seu des ti na tá rio, ou se ja, o ór gão
com pe ten te pa ra nor mar.131

Não há, sob o ân gu lo prag má ti co, nor ma cons ti tu ci o nal sem efi cá -
cia. To do e qual quer pre ce i to que con ti ver um mí ni mo de efi cá cia tem
pos si bi li da de de pro du zir con cre ta men te efe i tos ju rí di cos. O mí ni mo de
efi cá cia é, po is, a pos si bi li da de da nor ma po der ser, con co mi tan te men te
obe de ci da e não apli ca da pe lo ór gão com pe ten te; de so be de ci da e apli ca -
da pe la au to ri da de ju rí di ca, ou ain da, ser de so be de ci da e não apli ca da.132 

6.3. Estabilidade da norma constitucional como condição de
sua eficácia

“É indubitável que a Constituição deva nascer das realidades
contingentes do grupo so cial que disciplina”. Assim não fosse, seria ela,
na expressão de Ihering,133 um fantasma de direito, uma reunião de
palavras vazias. Sem conteúdo substancial esse direito fantasma, como
todas as assombrações, não se realizaria, não teria eficácia so cial.134 No
Brasil o nosso constitucionalismo tem sido exemplo de falta de
correspondência en tre a realidade fático-social e a normativa.135 

A norma constitucional é dotada de mutabilidade como tudo que
pertence à história, embora possa ser estável ou duradoura.136 Pela
reforma constitucional promove-se a defesa da Constituição dentro da
Constituição. Por isso, para evitar movimentos revolucionários, a ordem
constitucional deve conter soluções para as suas cri ses, procurando
legalmente suavizá-las, por meio de lenta transformação.137 Nessa
perspectiva, o ADCT, em seu art. 3º, previu a revisão constitucional
brasileira após cinco anos, contados da promulgação e previu,
igualmente, a possibilidade de ser emendada (art. 60).

Havendo abuso de poder para exercer opressão irremediável,
surge o direito de resistência, que, em sentido amplo, reconhece aos
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cidadãos, em certas condições a recusa à obediência, a oposição às
normas injustas, a resistência à opressão e à revolução.138 É legítima a
resistência se a ordem que o poder pretende impor seja falsa, divorciada
do conceito ou idéia de direito imperante na comunidade.139

Sublinha Maria Hel ena Diniz que “a desobediência civil é uma
forma par tic u lar de desobediência, na medida em que é executada com o
fim imediato de mostrar publicamente a injustiça, a ilegitimidade e a
invalidade da lei com o fim imediato de induzir o poder de mudá-la”.140

Exemplo histórico de desobediência civil é o americano, du rante a
Guerra do Vietnã, com a recusa do serviço militar obrigatório.141

7. Conclusão

O presente trabalho, compilando a doutrina nacional mais

consistente sobre o tema, oferece ao estudioso e notadamente ao

profissional do Direito a compreensão mais ampla da aplicabilidade das

normas constitucionais, que não podem ser confinadas, para efeito de

exegese, ao seu contexto normativo, mas interpretadas no horizonte da

tridimensionalidade do Direito concebida por Miguel Reale, recorrendo,

in clu sive, à semiologia, na concepção de uma Constituição real, viva,

dinâmica, na perspectiva da construção do sonho de uma Constituição

normativa, na classificação ontológica de Loewenstein. 

O processo, como tem reiteradamente afirmado a moderna

doutrina processual, é instrumento ético, político e jurídico de

composição da lide e de efetivação do próprio direito, incluindo em seu

conteúdo o sentido axiológico da realização do justo. A decisão, por isso, 

deve vir impregnada quase de um efeito injuntivo, para construir a norma

para o caso concreto, subministrando o remédio de efetivação do direito,

de realização do justo e de pacificação so cial. 

Notadamente o juiz, na expressão de João Luiz Duboc Pinaud,142

deverá realizar na sentença uma psicoterapia so cial, abandonando esse

discurso da neutralidade e incorporando um ingrediente político de
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representação pop u lar, que se legitima pela compreensão dos problemas

mais agudos que afetam a sociedade e que incumbe ao Judiciário, como

poder político, ajudar a re solver.

To da Cons ti tu i ção, na li ção já apon ta da de Jo sé Afon so da Sil -
va,143 nas ce pa ra ser apli ca da, mas só é apli cá vel na me di da em que cor -
res pon der às as pi ra ções só ci o cul tu ra is da so ci e da de a que des ti na. 

E no con ce i to es tru tu ral de Cons ti tu i ção de Gar cia-Pe la yo,144 o di -
re i to cons ti tu ci o nal vi gen te, co mo to do o Di re i to, não é pu ra nor ma, mas
a sín te se da ten são en tre a nor ma e a re a li da de com que se de fron ta, con -
ce ben do a Cons ti tu i ção co mo par te in te gran te da or dem ju rí di ca, da or -
dem es ta tal e da es tru tu ra po lí ti ca.

Des sar te, é pre ci so que o in tér pre te e o ci da dão te nham a cons ciên -

cia não só do di re i to po si ti va do na Cons ti tu i ção, mas que se jam ins tru -

men to de lu ta de sua apli ca bi li da de, de sua efi cá cia, pa ra que as nor mas e

os di re i tos ne las ins cri tos não se jam me ra ex pres são for mal, mas a re pre -

sen ta ção de um di re i to vi vo, con cre to, ver da de i ro.
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143  SILVA, José Afon so da. Op. cit., pág. 47.

144  GARCÍA-PELAYO, Ma nu el apud SILVA, José Afon so da. Op. cit., págs. 41/42. 
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