
Ministério Público da União

MPU
Técnico - Administração

NV-007JN-25-MPU-TECNICO-ADMINSTRACAO
Cód.: 7908428811167



SUMÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA....................................................................................................13
INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DE TEXTO ............................................................................. 13

ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS TEXTOS .................................................................................. 15

MARCAS DE TEXTUALIDADE: COESÃO E COERÊNCIA .................................................................. 16

INTERTEXTUALIDADE ....................................................................................................................... 20

TIPOLOGIA DA FRASE PORTUGUESA: MODOS DE ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA E 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MODO ...................................................................... 23

NARRAÇÃO .......................................................................................................................................................23

DESCRIÇÃO .......................................................................................................................................................24

EXPOSIÇÃO .......................................................................................................................................................25

INJUNÇÃO .........................................................................................................................................................26

ARGUMENTAÇÃO .............................................................................................................................................26

TIPOS TEXTUAIS E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO ....................................... 26

INFORMATIVO ..................................................................................................................................................26

PUBLICITÁRIO E PROPAGANDÍSTICO ............................................................................................................27

NORMATIVO ......................................................................................................................................................27

DIDÁTICO ...........................................................................................................................................................27

DIVINATÓRIO ....................................................................................................................................................27

TEXTOS LITERÁRIOS E NÃO LITERÁRIOS ....................................................................................... 27

PROBLEMAS ESTRUTURAIS DAS FRASES ..................................................................................... 28

ESTRUTURA DA FRASE PORTUGUESA: OPERAÇÕES DE DESLOCAMENTO, SUBSTITUIÇÃO, 
MODIFICAÇÃO E CORREÇÃO ...........................................................................................................................28

REGISTROS DE LINGUAGEM ............................................................................................................. 30

Norma-Padrão ...............................................................................................................................................30

PONTUAÇÃO E SINAIS GRÁFICOS ................................................................................................... 31

ORGANIZAÇÃO SINTÁTICA DAS FRASES: TERMOS E ORAÇÕES ................................................. 33

ORDEM DIRETA E INVERSA ............................................................................................................... 50

TIPOS DE DISCURSO.......................................................................................................................... 50



FUNÇÕES DA LINGUAGEM: ELEMENTOS DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO ................................... 52

ESTRUTURA E FORMAÇÃO DE PALAVRAS ..................................................................................... 52

FORMAS DE ABREVIAÇÃO ................................................................................................................ 56

CLASSES DE PALAVRAS: OS ASPECTOS MORFOLÓGICOS, SINTÁTICOS, SEMÂNTICOS E 
TEXTUAIS ............................................................................................................................................ 59

ARTIGOS ............................................................................................................................................................59

NUMERAIS.........................................................................................................................................................59

SUBSTANTIVOS ................................................................................................................................................60

ADJETIVOS .......................................................................................................................................................61

ADVÉRBIOS .......................................................................................................................................................64

PRONOMES .......................................................................................................................................................66

VERBOS .............................................................................................................................................................70

PREPOSIÇÕES ..................................................................................................................................................75

CONJUNÇÕES ...................................................................................................................................................78

INTERJEIÇÕES ..................................................................................................................................................79

OS MODALIZADORES ........................................................................................................................ 80

SEMÂNTICA ........................................................................................................................................ 80

SENTIDO PRÓPRIO E FIGURADO .....................................................................................................................80

Antônimos......................................................................................................................................................80

Sinônimos ......................................................................................................................................................81

Parônimos ......................................................................................................................................................81

Polissemia .....................................................................................................................................................81

Hiperônimos ..................................................................................................................................................81

Ambiguidade ..................................................................................................................................................81

OS DICIONÁRIOS: TIPOS; A ORGANIZAÇÃO DE VERBETES .......................................................... 82

VOCABULÁRIO ................................................................................................................................... 82

NEOLOGISMOS .................................................................................................................................................82

ARCAÍSMOS ......................................................................................................................................................83

ESTRANGEIRISMOS .........................................................................................................................................83

LATINISMOS .....................................................................................................................................................83

ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO GRÁFICA ........................................................................................ 83



A CRASE .............................................................................................................................................. 87

REDAÇÃO DISCURSIVA...................................................................................................95
INTRODUÇÃO À REDAÇÃO DISCURSIVA ......................................................................................... 95

NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE ..........................................................................123
DO MEIO AMBIENTE ........................................................................................................................123

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 225 ..............................................................................................123

CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RELATÓRIO BRUNDTLAND) ..................124

AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P), DO MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA ...............................................................................................125

POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA (LEI Nº 12.187/2009) ............................130

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS .............................................................................133

LEI Nº 12.305/2010 E SUAS ALTERAÇÕES ...................................................................................................133

DECRETO Nº 10.936/2022 .............................................................................................................................148

LEI DE CRIMES AMBIENTAIS (LEI Nº 9.605/1998 E SUAS ALTERAÇÕES) .................................155

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  
(LEI Nº 9.985/2000 E SUAS ALTERAÇÕES) ...................................................................................180

LEI DA COOPERAÇÃO FEDERATIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 
140/2011) .........................................................................................................................................190

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS E DE 
ACESSIBILIDADE ............................................................................................................211

TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS .........................................................................211

DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS ....................................................................212

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS ...............................................................215

AGENDA 2030 DA ONU ....................................................................................................................225

POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS ............................................................................227

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS .....
230

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E DECRETO Nº 678/1992 (CONVENÇÃO AMERICANA 
SOBRE DIREITOS HUMANOS) .........................................................................................................232



NOÇÕES GERAIS DE GÊNERO E EQUIDADE ...................................................................................242

ESTATUTO DE IGUALDADE RACIAL (LEI Nº 12.288/2010 E SUAS ALTERAÇÕES) ....................243

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DECIÊNCIA - ESTATUTO DA PESSOA COM 
DECIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015 E SUAS ALTERAÇÕES) .............................................................257

NORMAS GERAIS E CRITÉRIOS BÁSICOS PARA A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA (LEI Nº 10.098/2000 E SUAS 
ALTERAÇÕES) ...................................................................................................................................279

PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 10.048/2000 E SUAS 
ALTERAÇÕES) ...................................................................................................................................283

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL ............................................................ 291
INTRODUÇÃO À NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL ..........................................................291

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO CONSTITUCIONAL ..................................................294

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ....................................................................................297

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS ......................................................................................298

DIREITOS SOCIAIS ..........................................................................................................................................317

NACIONALIDADE ............................................................................................................................................324

DIREITOS POLÍTICOS .....................................................................................................................................327

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ..............330

DA UNIÃO ........................................................................................................................................................330

DOS ESTADOS FEDERADOS ...........................................................................................................................333

DOS MUNICÍPIOS ............................................................................................................................................334

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS...............................................................................................335

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ......................................................................................................341

DISPOSIÇÕES GERAIS  ...................................................................................................................................341

DOS SERVIDORES PÚBLICOS ........................................................................................................................349

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES .................................................................................................355

DO PODER LEGISLATIVO................................................................................................................................356

DO PODER EXECUTIVO...................................................................................................................................374

DO PODER JUDICIÁRIO ..................................................................................................................................381

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA .......................................................................................................405



DA ORDEM SOCIAL ..........................................................................................................................412

SEGURIDADE SOCIAL (DISPOSIÇÃO GERAL) ...............................................................................................412

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ..............................................................................................................................415

TEORIA GERAL DO PROCESSO ................................................................................423
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS .........................................................................423

PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO..............................................................................................426

NORMAS PROCESSUAIS E NORMAS MATERIAIS ........................................................................430

MÉTODOS APROPRIADOS PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS ...................................................431

JURISDIÇÃO, ESPÉCIES, LIMITES E PODERES..............................................................................432

AÇÃO, CONDIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO E ELEMENTOS ..................................................................439

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ....................................................................................................442

SUJEITOS DO PROCESSO ...............................................................................................................446

COMPETÊNCIA .................................................................................................................................449

COMPETÊNCIA DOS JEFS .............................................................................................................................449

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO .................................................................................................................................450

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA ..................................................................................................452

TUTELA JURISDICIONAL: ESPÉCIES .............................................................................................453

ACESSO À JUSTIÇA: GRATUIDADE DE JUSTIÇA ..........................................................................455

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .......................................................................................459
CONCEITOS BÁSICOS EM ADMINISTRAÇÃO ...............................................................................459

FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO ....................................................................................................................459

PLANEJAMENTO ............................................................................................................................................459

Organização .................................................................................................................................................459

Direção .........................................................................................................................................................459

Controle ........................................................................................................................................................460

TIPOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................................461

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO...................................................................................................463

DEPARTAMENTALIZAÇÃO .............................................................................................................................464



ECIÊNCIA, ECÁCIA, EFETIVIDADE .................................................................................................................467

QUALIDADE  ....................................................................................................................................................468

PAPÉIS DO ADMINISTRADOR ........................................................................................................................468

ORGANIZAÇÃO ...............................................................................................................................................469

PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO ....................................................................................................................470

GOVERNANÇA ..................................................................................................................................470

PLANEJAMENTO: PRINCÍPIOS E CONCEITOS BÁSICOS ............................................................475

NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL ........................................................................................477

FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO ...........................................................480

CONTROLE: TIPOS DE CONTROLE .................................................................................................484

SISTEMAS DE CONTROLE..............................................................................................................................485

FATORES CONTINGENCIAIS DOS SISTEMAS DE CONTROLE .....................................................................485

PROCESSO DECISÓRIO ...................................................................................................................486

TIPOS DE DECISÕES .......................................................................................................................................486

MODELO DE DECISÃO RACIONAL .................................................................................................................486

TÉCNICAS DE APOIO À DECISÃO ..................................................................................................................486

HEURÍSTICAS..................................................................................................................................................486

GESTÃO DE PROCESSOS ................................................................................................................486

CONCEITOS E FUNDAMENTOS ......................................................................................................................486

TÉCNICAS DE MAPEAMENTO, ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS ....................................................489

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS ......................................................................................................491

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS ..........................................................................................................491

COLETIVAS E INDIVIDUAIS  ...........................................................................................................................492

MAPEAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ................................................493

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL ........................................................................................495

MOTIVAÇÃO ....................................................................................................................................................495

COMUNICAÇÃO ..............................................................................................................................................496

LIDERANÇA .....................................................................................................................................................499

ATITUDES E SATISFAÇÃO NO TRABALHO ...................................................................................................502

TRABALHO EM EQUIPE ..................................................................................................................................503



CULTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................................................................504

GESTÃO DE ESTOQUES E MATERIAIS ...........................................................................................506

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REFORMAS ADMINISTRATIVAS .................................................513

DEFINIÇÃO, EVOLUÇÃO DOS MODELOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PATRIMONIALISTA, 
BUROCRÁTICA E GERENCIAL) .......................................................................................................................513

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ....................................................519

TECNOLOGIA NO CONTEXTO JURÍDICO ......................................................................................................519

AUTOMAÇÃO DO PROCESSO ........................................................................................................................520

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ............................................................................................................................520

BLOCKCHAIN E ALGORITMOS .......................................................................................................................520

CIÊNCIA DE DADOS E JURIMETRIA ..............................................................................................................520

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO SISTEMA JUDICIÁRIO ............................................................................521

RESOLUÇÃO CNMP Nº 276/2023 - DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DIGITAL - MP DIGITAL .....................................................................................................521

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA ...................................... 529
ORÇAMENTO PÚBLICO: CONCEITOS E PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS...................................529

ORÇAMENTO PÚBLICO NO BRASIL ..............................................................................................................531

ORÇAMENTO-PROGRAMA: FUNDAMENTOS E TÉCNICAS .........................................................................532

CICLO ORÇAMENTÁRIO: ELABORAÇÃO DA PROPOSTA, DISCUSSÃO, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO  
DA LEI DE ORÇAMENTO .................................................................................................................................533

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: ESTÁGIOS E EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA E DA 
RECEITA PÚBLICA ..........................................................................................................................................536

LEIS DE CRÉDITOS ADICIONAIS: TÍTULOS I, IV, V E VI, DA LEI Nº 4.320, DE 1964, E SUAS 
ALTERAÇÕES ....................................................................................................................................536

ORÇAMENTO NA CONSTITUIÇÃO, DE 1988..................................................................................540

PLANO PLURIANUAL (PPA) ...........................................................................................................................541

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) ...............................................................................................542

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) ...............................................................................................................542

EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO ..........................................................................................543

PLANO PLURIANUAL (PPA) ............................................................................................................544

ESTRUTURA, BASE LEGAL, OBJETIVOS, CONTEÚDO, TIPOS DE PROGRAMAS ........................................544



CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ............................................................................................545

CLASSIFICAÇÕES ADICIONAIS PREVISTAS NO MANUAL TÉCNICO DE ORÇAMENTO (MTO) ................548

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA: INSTITUCIONAL, FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA E 
PELA NATUREZA ..............................................................................................................................548

RESTOS A PAGAR ...........................................................................................................................................553

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ....................................................................................................554

SUPRIMENTO DE FUNDOS .............................................................................................................................554

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA: INSTITUCIONAL, POR CATEGORIAS ECONÔMICAS  
E POR FONTES ..................................................................................................................................555

MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP) 10ª ED. (2023) .......561

PARTE I — PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS, APROVADA PELA PORTARIA  
CONJUNTA STN/SOF Nº 23, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.......................................................................561



N
O

Ç
Õ

ES
 D

E 
D

IR
EI

TO
 C

O
N

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

291

NOÇÕES DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL

INTRODUÇÃO À NOÇÕES DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL

A CONSTITUIÇÃO 

O Constitucionalismo

O constitucionalismo é um movimento político-
-social surgido no século XVIII e motivado por ideias 
iluministas para conter o absolutismo dos governan-
tes e fomentar a adoção de constituições escritas pelas 
nações. 

O ideal do constitucionalismo é, portanto, defen-
der um regime político no qual há a necessidade de 
uma constituição para reger a vida de um país, limi-
tando os atos do Executivo, numa forma de organizar 
o poder.

O Neoconstitucionalismo

Diante das novas tendências e necessidades do 
universo jurídico constitucional na contemporanei-
dade, a preocupação do chamado constitucionalismo 
pós-moderno, pós-positivismo ou neoconstitucionalis-
mo não mais consiste na ideia de limitação do poder 
político, mas sim na eficácia e aplicabilidade das nor-
mas constitucionais, e na consequente concretização 
dos direitos fundamentais.

Direito Constitucional

O jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2005) 
teoriza que o direito constitucional, como a própria 
denominação revela, é correlativo à ideia de consti-
tuição e o conceito de Constituição é um fato cultural 
e, portanto, histórico. 

Como ciência, o Direito Constitucional é o conhe-
cimento sistematizado da organização jurídica 
fundamental de Estado. Isto é, conhecimento siste-
matizado das regras jurídicas relativas à forma do 
Estado, à forma do governo, ao modo de aquisição 
e exercício do poder, ao estabelecimento de seus 
órgãos e aos limites de sua ação. (Ferreira Filho, 
2005, p. 16)

Conceito de Constituição

Constituição vem do ato de constituir, de estabele-
cer, de firmar; ou, ainda, o modo pelo qual se constitui 
uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoas; orga-
nização, formação. Juridicamente, no entanto, consti-
tuição deve ser entendida como a lei fundamental e 
suprema de um Estado, que contém normas referen-
tes à estruturação do Estado, à formação dos poderes 
públicos, forma de governo e aquisição do poder de 

governar, distribuição de competências, direitos, 
garantias e deveres dos cidadãos. Além disso, é a cons-
tituição que individualiza os órgãos competentes para 
a edição de normas jurídicas, legislativas ou adminis-
trativas (Moraes, 2018).

A constituição é, em síntese, a lei máxima e fun-
damental de um país, que geralmente determina a 
sua organização social, política, jurídica e econômica. 
Conjunto de normas jurídicas, normalmente escritas 
em um texto unitário, que regulam a organização e 
atuação do Estado nas relações sociais.

A Constituição é, assim, uma norma jurídica e, para 
a maior parte dos sistemas, norma jurídica dotada 
de superioridade hierárquica em relação às demais. 
Para Hans Kelsen, a Constituição define quem ela-
bora as normas e como elas vão ser elaboradas, 
constituindo, assim, o ponto de partida e de vali-
dade de todo o sistema jurídico. (Barcellos, 2018, 
p. 28)

Classificação Das Constituições

Toda tipologia ou classificação depende dos crité-
rios adotados por seus estudiosos. É importante escla-
recer que existem diferentes classificações entre os 
juristas mais renomados. Não se trata, portanto, de 
uma classificação ser mais acertada que outra, mas 
sim, mais adequada à sua finalidade didática. Segun-
do Alexandre de Moraes (2018), a tipologia ou a clas-
sificação das constituições pode ser delimitada de 
acordo com diversos princípios.

Quanto ao conteúdo — qual o teor, o que compõe 
a constituição:

 z Material: conjunto de regras materialmente cons-
titucionais, ou seja, que contém as normas funda-
mentais e estruturais do Estado, a organização de 
seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais, 
independentemente da forma em que estejam 
organizadas tais disposições;

 z Formal: consubstanciada em um documento sole-
ne estabelecido pelo poder constituinte originário. 
É levado em consideração o processo de sua for-
mação, e não necessariamente a materialidade de 
suas normas ou conteúdo.

Quanto à forma — em quais formatos podem sur-
gir uma constituição:

 z Escrita: expressa num único texto. “A Constituição 
escrita é o mais alto estatuto jurídico de determina-
da comunidade, caracterizando-se por ser a lei fun-
damental de uma sociedade.” (Moraes, 2018, p. 43);

 z Não escrita: não estabelecida em um documento 
único e solene, mas é costumeira, baseada e con-
substanciada nos costumes, convenções, jurispru-
dências e práticas sociais preestabelecidas.

Dica
Arábia Saudita, Líbia, Nova Zelândia e Reino Uni-
do são alguns exemplos de países que não pos-
suem uma constituição escrita.

Quanto ao modo de elaboração — como a consti-
tuição é elaborada:
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 z Dogmática: também chamada de sistemática, é 
sempre escrita e estrutural e surge a partir de dog-
mas políticos ou sistemas ideológicos prévios;

 z Histórica: fruto da lenta e contínua síntese da 
história e tradições de um povo, como é o caso da 
constituição inglesa.

Quanto à origem — como se origina:

 z Promulgada: também chamada de democrática, 
votada ou popular, é fruto do trabalho de uma 
assembleia nacional constituinte, eleita direta 
e legitimamente pelo povo, para, em nome dele 
atuar;

 z Outorgada: é a constituição imposta de manei-
ra unilateral por governante que não recebeu 
do povo a legitimidade para em nome dele atuar 
(Lenza, 2019).

Quanto à estabilidade ou alterabilidade — se 
pode ou não ser alterada:

 z Imutável: é vedada qualquer alteração;
 z Rígida: exige para a sua alteração um processo 

legislativo solene, mais complexo e árduo do que o 
empregado para a modificação das normas infra-
constitucionais. Para Alexandre de Moraes (2018), 
a Constituição Federal de 1988 pode ser conside-
rada super-rígida, porque, em regra, pode ser 
alterada por um processo legislativo diferenciado, 
mas, excepcionalmente é imutável quanto às suas 
cláusulas pétreas, previstas em seu § 4º, art. 60. 
Esta classificação, contudo, não tem sido adotada 
pelo STF;

 z Semirrígida: algumas regras poderão ser altera-
das pelo processo legislativo ordinário, enquanto 
outras, somente por um processo legislativo espe-
cial e complexo;

 z Flexível: não exige um processo legislativo de alte-
ração mais dificultoso do que as normas infracons-
titucionais. Logo, pode ser alterada por processo 
legislativo ordinário.

Quanto à extensão e finalidade — qual a sua 
amplitude e a que se destina:

 z Analítica: também chamada de dirigente, é ampla 
e detalhada, trazendo todos os assuntos que podem 
ser considerados fundamentais e relevantes à for-
mação, destinação e funcionamento do Estado. É 
minuciosa e normalmente estabelece regras que 
poderiam ser matéria de leis infraconstitucionais;

 z Sintética: é concisa, breve e sucinta, tratando ape-
nas de princípios fundamentais e estruturais do 
Estado. Geralmente são mais duradouras — um 
exemplo é a constituição dos Estados Unidos.

Além desta classificação básica, alguns doutrina-
dores as dividem em outros tipos, de acordo com o 
que acreditam ser mais adequado para os seus estu-
dos. Existem ainda as constituições:

 z Normativas, nominalistas ou semânticas: as 
constituições normativas são aquelas que conse-
guem estar plenamente conformes com a reali-
dade político-social do Estado que regula. Por sua 
vez, as nominalistas são as que buscam regular 
plenamente a vida política de seu Estado, mas que 

ainda não alcançam esse objetivo, por não serem 
totalmente consonantes à sua realidade social; e, 
por fim, as semânticas são as características de 
poderes autoritários, criadas apenas com a finali-
dade de legitimar o poder de quem já o exerce;

 z As dualistas e pactuadas: são oriundas de um 
pacto entre o Rei e o Poder Legislativo, vinculam 
o monarca às normas estabelecidas na constitui-
ção e, consequentemente, limitam seu poder, antes 
absoluto;

 z As principiológicas: reúnem mais princípios (abs-
tratos) do que regras (concretas); e as preceituais, 
que contêm mais regras que princípios;

 z As provisórias e definitivas: como o próprio 
nome aduz, as provisórias são temporárias e, em 
regra, regulam períodos de transição ou visam 
definir as regras de elaboração de uma constitui-
ção definitiva;

 z As heterônomas: são aquelas constituições ela-
boradas e decretadas por outro Estado que não o 
próprio a ser regido, ou, ainda, por organizações 
internacionais; e as autônomas, que são as elabo-
radas dentro do próprio Estado, sem interferên-
cias externas;

 z As constituições-garantia: visam assegurar direi-
tos fundamentais, balanço, que reflete um degrau 
de evolução socialista; e a dirigente, que estabe-
lecem um plano de direção, um projeto de Estado 
através de normas programáticas, objetivando 
uma evolução política (Lenza, 2019);

 z As liberais (negativas) ou sociais (dirigentes): 
levam em conta o seu conteúdo ideológico. As 
liberais refletem os direitos humanos de primeira 
dimensão, a não intervenção do Estado e a pro-
teção das liberdades individuais. As sociais refle-
tem a necessidade de atuação estatal e proteção 
dos direitos sociais (direitos humanos de segunda 
dimensão) (Lenza, 2019);

 z As expansivas: apresentam um “[...] conteúdo ana-
tômico e estrutural, destacando-se a estruturação 
do texto e sua divisão em títulos, capítulos, seções, 
subseções, artigos da parte permanente e do ADCT” 
(Lenza, 2019, p. 189), além de manifestarem dilata-
ção de sua matéria constitucional, se comparadas 
com as constituições brasileiras precedentes ou 
com constituições estrangeiras.

Importante!
A Constituição da República Federativa do Bra-
sil, de 1988, é formal, escrita, dogmática, pro-
mulgada, rígida (ou super-rígida) e analítica 
(Moraes, 2018). E, ainda, nominalista, principio-
lógica, definitiva, autônoma, de garantia, diri-
gente, social e expansiva (Lenza, 2019).

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS

A positivação de uma norma constitucional não 
implica automaticamente em sua eficácia e aplicabi-
lidade. Portanto, as normas constitucionais podem 
ser: de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia 
limitada.

Segundo Lenza (2019), as normas constitucionais 
de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e 
integral são aquelas normas da constituição que, no 
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momento que esta entra em vigor, estão aptas a pro-
duzir todos os seus efeitos, independentemente de 
norma integrativa infraconstitucional. 

Já as normas constitucionais de eficácia contida 
ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imedia-
ta, mas possivelmente não integral. Embora tenham 
força de produzir todos os seus efeitos quando da 
promulgação da nova constituição, ou da entrada em 
vigor ou introdução de novos preceitos por emendas 
à constituição, poderá haver a redução de sua abran-
gência e limitação ou restrição à eficácia e à aplicabi-
lidade que pode se dar por decretação do estado de 
defesa ou de sítio, além de outras situações, por moti-
vo de ordem pública, bons costumes e paz social. 

Por sua vez, as normas constitucionais de eficá-
cia limitada são aquelas que, de imediato, não têm 
o poder e a força de produzir todos os seus efeitos, 
precisando de norma regulamentadora infraconstitu-
cional a ser editada pelo poder, órgão ou autoridade 
competente, ou, até mesmo, de integração por meio de 
emenda constitucional. São, portanto, consideradas 
normas de aplicabilidade indireta, mediata e reduzi-
da, ou, ainda, diferida.

VIGÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

A vigência de uma lei está diretamente relacionada 
à publicidade, o que, em síntese, significa que a lei já 
possui validade, bem como já foi formalmente publi-
cada no meio oficial adequado. Dessa forma, depois 
desse processo de aprovação, se dará a publicidade ao 
seu texto junto à população e, especialmente, aos seus 
destinatários específicos.

Além disso, a vigência está, também, ligada à efi-
cácia, uma vez que está relacionada à possibilidade 
de a lei, uma vez válida e devidamente publicada, 
vir a surtir efeitos juntamente aos seus destinatários. 
Assim sendo, fala-se em eficácia da norma jurídica 
quando ela está devidamente apta a regular situações 
e a produzir efeitos práticos junto aos seus destinatá-
rios. Via de regra, a vigência e a eficácia de uma lei se 
dão ao mesmo tempo.

NORMAS PROGRAMÁTICAS

De modo geral, pode-se dizer que a Constituição, 
de 1988, é programática. Isso porque grande parte 
de suas normas traçam, na verdade, princípios para 
serem cumpridos pelos seus órgãos em longo prazo. 
São verdadeiras metas a serem atingidas pelo Estado 
e seus programas de governo na realização de seus 
fins sociais.

ESTRUTURA DO TEXTO CONSTITUCIONAL

Do Preâmbulo Da Constituição Federal 

O preâmbulo da Constituição Federal, de 1988, 
além de ser uma introdução ao Texto Constitucional, 
demonstra as aspirações e anseios do povo brasileiro 
da época pela construção de uma sociedade justa, fra-
terna e próspera.

Nesse sentido, vejamos: 

Constituição Federal, de 1988
Preâmbulo
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 

um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liber-
dade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconcei-
tos, 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.

Assim, o texto indica que o poder emana do povo e 
que a estrutura e os princípios da Constituição estão vol-
tados para a consolidação de um sistema político basea-
do na participação popular, na divisão de Poderes e no 
respeito aos direitos individuais e sociais.

O preâmbulo constitucional também reflete o com-
promisso do Estado brasileiro com a paz, a justiça e o 
respeito aos direitos humanos, tanto no contexto nacio-
nal quanto global.

Cumpre ressaltar que o texto é encerrado com a 
expressão “sob a proteção de Deus”, indicando uma 
referência à fé e também à espiritualidade, que são valo-
res importantes para alguns brasileiros, os quais refle-
tem na diversidade religiosa do país.

A doutrina discute amplamente a relevância jurí-
dica do preâmbulo constitucional, questionando se 
ele tem ou não força normativa, semelhante ao texto 
constitucional. 

Há doutrinadores que defendem a força norma-
tiva do preâmbulo; o Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou sobre o assunto, concluindo que o preâm-
bulo é irrelevante juridicamente, não dispondo de força 
normativa.

Nesse sentido, o preâmbulo tem função de norte 
interpretativo da Constituição Federal e apresenta o 
texto constitucional. Apresenta relevância política, mas 
não jurídica ou normativa.

Por não ter força normativa, o preâmbulo não cria 
direitos ou obrigações, assim como não serve como 
parâmetro de controle de constitucionalidade. 

Para a prova, essa pode ser uma das questões mais 
cobradas: se o preâmbulo pode ou não servir de fun-
damento para declarar a inconstitucionalidade de 
uma lei. Não pode, pois, como mencionado anterior-
mente, não serve como parâmetro para o controle de 
constitucionalidade.

Por fim, é importante destacar que, muito embora 
o preâmbulo não seja considerado norma jurídica em 
si, possui força interpretativa e inspiradora no ordena-
mento jurídico brasileiro. 

Desse modo, o texto do preâmbulo constitucional ser-
ve como guia para a aplicação das leis e para a atuação 
do Estado, orientando as decisões políticas e sociais em 
consonância com os valores fundamentais da República.

Parte Dogmática

É o texto da Constituição Federal propriamente 
dito, o qual é composto por 250 artigos, divididos em 
nove títulos.

Embora seja a parte mais importante da Cons-
tituição, de 1988 — abrangendo os princípios fun-
damentais, direitos fundamentais, repartição de 
competências e outros aspectos —, esse tópico especí-
fico apresenta pouca relevância para a prova, pois seu 
conteúdo é amplamente estudado em todos os demais 
itens de direito constitucional.
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O texto constitucional propriamente dito tem for-
ça normativa e pode servir como parâmetro para o 
controle de constitucionalidade. Por se tratar da Cons-
tituição, é superior a todas as leis, ocupando o posto 
mais alto na hierarquia da Pirâmide de Kelsen.

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT)

A principal função do ADCT é assegurar uma transi-
ção harmônica do ordenamento jurídico anterior para 
o novo, constituído pela nova Constituição Federal. 
Desse modo, são 122 artigos encontrados após a parte 
dogmática do texto constitucional propriamente dito.

Embora a principal função do ADCT seja assegurar 
a transição harmônica entre ordenamentos, essa não é 
sua única função. A posição majoritária é de que o ADCT 
possui força normativa, integrando o texto constitucio-
nal e, mais importante, podendo ser utilizado como 
parâmetro para o controle de constitucionalidade.

Alguns artigos do ADCT já exauriram seus efeitos, 
mas, mesmo assim, podem ser utilizados como parâ-
metros de interpretação constitucional. No texto ori-
ginal, o ADCT contava com 70 artigos; hoje, são 122, 
com a inserção de novos artigos em 2021 e 2022, o que 
demonstra que o ADCT tem força normativa.

Por servir de base de interpretação, caso haja inte-
resse, pode haver alterações do texto, exclusão ou 
inserção de artigos, nos mesmos moldes das alterações 
constitucionais da parte dogmática, ou seja, mediante 
emenda constitucional.

Portanto, o ADCT integra a Constituição Federal, 
tem força normativa e serve de parâmetro de controle 
de constitucionalidade. 

Junto ao preâmbulo, o ADCT é uma das partes 
“menos estudadas” para concursos públicos, já que a 
ênfase dos editais está na parte dogmática. No entan-
to, esses pontos ainda são cobrados nas provas, sendo 
essencial que o aluno saiba diferenciar o preâmbulo 
e o ADCT, reconhecendo que estes têm características 
opostas, algo que as bancas costumam explorar.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL
CONCEITO E NATUREZA

Antes de adentrarmos propriamente no tema, é 
importante esclarecer um ponto que já foi objeto de 
prova: princípios, regras e normas se distinguem. 
Tem-se o gênero normas, do qual decorre as espécies 
regras e princípios. As normas são amplas, abarcando 
assim a natureza abstrata dos princípios e a concretu-
de das regras. 

Regras

Princípios

NORMAS

Os princípios são um alicerce de um sistema, uma 
estrutura básica do ordenamento jurídico, trazendo 
também uma melhor orientação à interpretação de 
um texto constitucional que não pode ser feita de for-
ma isolada, mas sim levando em consideração todo o 
contexto. 

Os princípios constitucionais podem ser explíci-
tos ou implícitos. Os princípios explícitos são aqueles 
que estão de forma expressa no texto constitucional 
(escritos), já os implícitos são obtidos por meio de uma 
construção lógica, ora, estão subentendidos no texto 
mesmo não aparecendo expressamente.

Como exemplo de princípios explícitos, podemos 
citar os princípios do art. 37, da CF, os quais dizem 
respeito à Administração Pública. Já quanto aos prin-
cípios implícitos, podemos citar o princípio da supre-
macia do interesse público, o qual, apesar de não 
ser encontrado expressamente na CF, é estritamente 
observado pelo poder público.

PRINCÍPIOS
Explícitos

Implícitos

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Os princípios fundamentais são mandamentos que 
vão influenciar em toda ordem jurídica. Por exemplo, 
é nesse momento que o texto constitucional formaliza 
a relação entre povo, governo e território, elemen-
tos estes que são requisitos para constituição de um 
Estado. Além disso, servem como norte para outras 
normas e estão localizados no Título I da CF, de 1988, 
o qual é composto por quatro artigos. 

Note que é nesses artigos que se proclama o regime 
político democrático com fundamento na soberania 
popular e garantia da separação de função entre os 
governos. Bem como, também se determina os valores 
e diretrizes para o ordenamento constitucional.

Fundamentos 

Salienta-se, antes de adentrar especificamente 
nos referidos artigos, que muitas questões de prova 
cobram do examinando um conhecimento prévio 
correlacionando a distinção do que são fundamentos 
(art. 1º), objetivos (art. 3º) e princípios (art. 4º). 

Repare que no parágrafo anterior não foi exposto 
o art. 2º, mas isso se deu de forma proposital, tendo 
em vista que o examinador, muitas vezes, tenta con-
fundir o candidato com o rol dos artigos anteriormen-
te mencionados.

Para tanto, utilizaremos alguns mnemônicos ao 
longo das explicações, começando logo pelo FOP 
(fundamentos, objetivos, princípios). Observe que 
este mnemônico obedece à ordem alfabética, estando 
também em conformidade com a ordem dos artigos 
da Constituição (F-1º; O-3º; P-4º).

Assim, quando a questão mencionar algo rela-
cionado a fundamentos, lembre-se de que estará se 
referindo ao exposto no art. 1º; quando mencionar 
objetivos, art. 3º; e, quando mencionar princípios, art. 
4º. Não se esqueça também de que o art. 2º não entra 
como referência nesse mnemônico!

Os fundamentos contidos no art. 1º, da CF, de 1988, 
servem como base para todo o ordenamento jurídico, 
pois se referem aos valores de formação da República 
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Federativa do Brasil. Veja a importância do artigo, não 
somente em relação à Constituição, mas como para 
toda a ordem jurídica do Estado. Assim, vejamos o 
referido dispositivo:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Demo-
crático 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 dire-
tamente, nos termos desta Constituição.

Dica
Para auxiliá-lo na memorização dos mencio-
nados fundamentos, guarde o mnemônico 
SO-CI-DI-VA-PLU
Soberania
Cidadania 
Dignidade
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
Pluralismo político

A Soberania

Como preleciona José Afonso da Silva (2017), a 
soberania é um poder supremo e independente, 
ainda, é fundamento do próprio conceito de Estado, 
diante disso, não precisaria ser mencionada no texto 
constitucional1. 

A demonstração do poder soberano pode ser vis-
ta de forma interna (poder do Estado, sendo, neste 
caso, exteriorizada pela prevalência de suas normas 
e decisões sobre todas as demais proferidas) ou exter-
na (quando nos relacionamos com entidades inter-
nacionais, sendo, neste caso, exteriorizado pela não 
subordinação a nenhum outro Estado, decidindo pela 
subordinação a determinada regra somente quando 
livremente manifestado).

A Cidadania

Podemos considerar cidadania como um objeto de 
direito fundamental, pois é a participação do indiví-
duo no Estado Democrático de Direito. No texto consti-
tucional, em sentido amplo, a existência da cidadania 
está atrelada à vivência social, na construção de rela-
ções, na mudança de mentalidade, na reivindicação 
de direitos e no cumprimento de deveres. 

Assim, podemos concluir que a cidadania pode 
ser exercida não somente com o direito de voto, mas 
também com a participação do cidadão em conselhos 
de temas importantes, como saúde, educação, compa-
recimento em audiências públicas e participação nas 
reuniões referentes ao orçamento participativo. 

Atenção, nem toda pessoa é considerada cidadã. 
Em provas de concurso é importante observar que 
cidadão é todo ser humano que está em condição 

1 SILVA, op. cit, p. 106
2 MORAES, op. cit, p. 24.
3 Trabalhador CLT – Termo vulgar utilizado para definir trabalhador/funcionário regido pela CLT (carteira assinada).

de votar e ser votado. Assim, podemos concluir que 
uma criança e os estrangeiros não naturalizados não 
podem ser considerados cidadãos.

Importante!
Cuidado para não confundir cidadania com 
nacionalidade: 
Nacionalidade é o vínculo jurídico político que 
une uma pessoa a um Estado e a cidadania é 
a participação do indivíduo no Estado. Inclusive 
a nacionalidade é requisito para ser cidadão, ou 
seja, para ser cidadão o indivíduo deve ser bra-
sileiro nato ou naturalizado. 

A Dignidade da Pessoa Humana

A dignidade da pessoa humana é um valor que 
influencia o conteúdo de todos os direitos fundamen-
tais do homem consagrados no texto constitucional, é 
uma proteção não somente do indivíduo em face do 
Estado, mas também perante a toda sociedade. Nesse 
sentido, considera Alexandre de Moraes (2011), a dig-
nidade da pessoa humana é valor espiritual e moral, 
que se manifesta na autodeterminação da própria 
vida e traz consigo a busca pelo respeito por parte das 
demais pessoas2.

Note que, a dignidade da pessoa humana é o direi-
to de titularidade universal, isto é, todos têm acesso 
a esse direito pelo simples fato de ser pessoa, assim, 
a nacionalidade e/ou capacidade não são fatores que 
possibilitam maior proteção, mas sim o fato de ser 
cidadão, seja ele nacional ou estrangeiro. 

Os Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa 

Dispositivo que objetiva a proteção ao trabalho, 
pois é por meio deste que o homem garante sua sub-
sistência e o crescimento do Brasil. Aqui não se faz 
menção somente ao “trabalhador CLT3”, mas tam-
bém aos autônomos, empresários, empreendedores e 
empregadores.

O Pluralismo Político

O legislador originário se preocupou em afirmar a 
ampla participação popular nos destinos políticos do 
Brasil, com a inclusão da sociedade na participação 
dos processos de formação da vontade geral da nação, 
garantindo a liberdade e a participação dos partidos 
políticos.

 Ainda, podemos conceituar o pluralismo como 
a garantia de que todo aquele que vive em socieda-
de terá direito a sua própria convicção política e 
partidária. 

Separação dos Poderes

O art. 2º da Constituição, ao definir a independên-
cia e a harmonia entre os poderes, consagra o chama-
do princípio da separação dos poderes, ou princípio 
da divisão funcional do poder do Estado.



296

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

Assim, cada poder tem suas funções e organização 
definidas, vejamos: 

 z Poder Executivo: exerce as funções de governo e 
administração. Como exemplo de administração, 
podemos mencionar o inciso I, art. 84, da CF, que 
define como competência do presidente da Repú-
blica nomear e exonerar ministros; 

 z Poder Legislativo: é exercido pelo Congresso 
Nacional. Tem a função de legislar (função pri-
mária) e fiscalizar (função secundária, entretanto, 
típica). Ao que diz respeito à principal função, tem 
o condão de elaborar as normas jurídicas gerais e 
abstratas. Por exemplo, é de competência do Con-
gresso Nacional a votação para aprovação de lei 
complementar (art. 69, da CF). Já como exemplo da 
função secundária (fiscalizar), podemos citar a de 
julgar, anualmente, as contas prestadas pelo presi-
dente da República;

 z Poder Judiciário: cabe o exercício da jurisdição, 
por exemplo, a aplicação do direito a um caso con-
creto através de um processo judicial. 

A Teoria da tripartição de poderes foi idealizada 
por Montesquieu e determina a composição e divisão 
do Estado, a teoria objetiva que cada poder deve ser 
independente e harmônico entre si, como forma de 
dividir as funções do Estado, entre poder executivo, 
poder legislativo e poder judiciário, entendimento 
esse também chamado de teoria dos freios e contrape-
sos (checks and balances), já que cada um dos poderes 
exerce as funções dos outros poderes de forma atípica.

Objetivos da República Federativa do Brasil

O art. 3°, da Constituição Federal, apresenta os 
objetivos fundamentais do Estado brasileiro, ou seja, 
dita os compromissos que o Estado tem em relação 
aos cidadãos, em especial na garantia plena de igual-
dade entre todos os brasileiros. 

José Afonso da Silva (2017) observa que é a primei-
ra vez que uma Constituição relaciona especificamen-
te os objetivos do Estado brasileiro, que valem como 
base para as prestações positivas que venham a con-
cretizar a democracia econômica, social e cultural4.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa 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 desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

Dica
Para auxiliar na memorização disponibiliza-se a 
seguir duas dicas:
z Regra do verbo: observe que todas as primei-

ras palavras do rol são verbos no infinitivo. 
z Mnemônico: CON-GA ER PRO

4 SILVA, op. cit, p. 107.

O rol dos objetivos fundamentais relacionados no 
art. 3º da CF é um rol meramente exemplificativo, pois 
se refere a metas, ou seja, objetivos que o Estado bus-
ca alcançar.

Princípios das Relações Internacionais 

O art. 4º, da Constituição, enumera os princípios 
fundamentais orientadores das relações internacio-
nais; consagra, ainda, a não subordinação no plano 
internacional e a igualdade entre os Estados. Vejamos:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações 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 
humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil 
buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana de 
nações.

Atenção: É possível a elaboração de um mnemô-
nico para o referido rol, contudo, nota-se que, por ser 
extenso o rol, o mnemônico fica consequentemente 
também extenso. Assim, fica a seu critério adotar o 
que for passado aqui.

 z Mnemônico: A-IN-Da NÃO COm-PRE-I RE-CO-S

 � A – autodeterminação dos povos
 � In – independência nacional
 � D – defesa da paz
 � Não – não intervenção
 � Co – cooperação entre os povos para o progres-

so da humanidade
 � Pre – prevalência dos direitos humanos
 � I – igualdade entre os Estados
 � Re – repúdio ao terrorismo e ao racismo
 � Co – concessão de asilo político
 � S – solução pacífica dos conflitos

Os princípios enumerados no mencionado dispo-
sitivo reconhecem a soberania do Estado no plano 
internacional, ou seja, não deve haver subordina-
ção entre os Estados. Sob esse mesmo entendimento 
temos o princípio da não intervenção e o princípio da 
autodeterminação dos povos, assegurando que inter-
namente o Estado não deve sofrer nenhum tipo de 
interferência sobre assuntos de interesse interno. 

O repúdio ao terrorismo e a concessão de asilo 
político têm relação com o princípio da prevalência 
dos direitos humanos relacionado no inciso II; este 
último deve ser rigorosamente respeitado. Nesse sen-
tido, em caso de extrema violação da prevalência dos 
direitos humanos, pode até levar a interferência de 
outros Estados naquele, com o apoio do Brasil. 



N
O

Ç
Õ

ES
 D

E 
D

IR
EI

TO
 C

O
N

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

297

Ainda, a Constituição determina que o Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Vejamos no infográfico um resumo do Título I, da Constituição Federal:

TÍTULO I — DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º

Fundamentos

Art. 2º

Separação dos Poderes

Art. 3º

Objetivos  
Fundamentais

Art. 4º

Princípios das Relações  
Internacionais

“SO.CI.DI.VA.PLU”

SOberania

CIdadania

DIgnidade da pessoa 
humana

VAlores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa

PLUralismo Político

JUDICIÁRIO:
Aplica as leis

LEGISLATIVO:
Elabora as leis

EXECUTIVO:
Administra o Estado

“CON.GA.ER.PRO”

CONstruir uma sociedade 
livre, justa e solidária

GArantir o desenvolvimento 
nacional

ERradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e 
regionais

PROmover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, 

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

discriminação

Independência nacional

Prevalência dos direitos 
humanos

Autodeterminação dos 
povos

Não intervenção

Igualdade entre os Estados

Defesa da paz

Solução pacífica dos 
conflitos

Repúdio ao terrorismo e ao 
racismo

Cooperação entre os 
povos para o progresso da 

humanidade

Concessão de asilo político

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Com forte expressão no pós-guerra, os direitos e garantias fundamentais, apesar de seu teor sensivelmente 
constitucional, são interdisciplinares e relacionam-se a todos os ramos do direito. 

Diz-se isso pois, pautados na busca de justiça e paz social, aqueles refletem um compromisso geral do direito e 
da justiça de proteção e garantia de uma vida digna a todos os cidadãos. 

Além disso, toda a legislação infraconstitucional também reflete, de maneira geral, a preocupação com políti-
cas adequadas que possam conciliar o desenvolvimento econômico, social e cultural. 

De todas as circunstâncias acima citadas, parte a interdisciplinaridade entre os direitos e garantias fundamen-
tais e outros ramos do direito, tais como o direito penal, civil, trabalhista e processual. 

A amplitude temática dos direitos e garantias fundamentais é uma questão de toda a seara jurídica, visto que a 
consolidação e a efetivação dos direitos fundamentais encontram-se diretamente relacionadas à própria condição 
da vida humana.

Os direitos fundamentais, portanto, estão localizados no Título II, da CF, de 1988, do art. 5º ao art. 17, e estão 
classificados em cinco grupos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos 
políticos e direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. 

Também são classificados em três dimensões de direito, pois surgiram em épocas diferentes. Vejamos:

 z Direitos de primeira geração: traduzem-se na liberdade quanto à atuação do Estado nas ações do indivíduo. 
Aqui estão compreendidos os direitos civis e políticos;

 z Direitos de segunda geração: aqui compreendidos os direitos decorrentes das obrigações do Estado em prol 
dos indivíduos (direito à saúde, educação e o direito ao trabalho), tendo como primazia o valor “igualdade”;

 z Direitos de terceira geração: direitos relacionados ao valor “fraternidade”. São direitos que vão além do 
individual; busca-se o bem coletivo (ex.:  direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito do 
consumidor e direito ao desenvolvimento).

DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
1ª DIMENSÃO

DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
2ª DIMENSÃO

DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
3ª DIMENSÃO

Direitos civis e políticos — liberdade Direitos sociais,
econômicos e culturais — igualdade Fraternidade
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Dito isso, é importante reafirmarmos que estes 
direitos e garantias não estão taxativamente expres-
sos na Constituição Federal. Trata-se de uma matéria 
esparsa, consubstanciada em toda legislação nacio-
nal, inclusive infraconstitucional. 

Entretanto, apesar de não se tratar de uma maté-
ria exaustiva e taxativa, numerus clausus, o rol dos 
direitos fundamentais previstos na Constituição Fede-
ral, de 1988, é exemplificativo. Por isso, é importante 
estudarmos alguns dispositivos da Carta Magna.

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Os direitos e deveres individuais e coletivos encon-
tram-se elencados no art. 5º, da Constituição:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviola-
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Conforme prevê o art. 5º, da CF, de 1988, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-
za, garantindo aos brasileiros direito à vida, à liberda-
de, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Desta forma, o caput, do art. 5º, traz os cinco pilares 
dos direitos individuais e coletivos, quais sejam: vida, 
liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 

Eles compreendem todos os demais direitos estru-
turados nos seus incisos. Por exemplo: do direito à 
vida decorrem o direito à integridade física e moral, 
a proibição da pena de morte e a proibição de venda 
de órgãos. 

Quando a Constituição fala “brasileiros e estrangei-
ros residentes no país”, não significa que o estrangei-
ro não residente não possua direitos, pois os direitos 
fundamentais são destinados a qualquer pessoa que 
se encontre em território nacional.

A CF, de 1988, adota o critério quantitativo para 
definir os titulares dos direitos fundamentais, ou seja, 
a população brasileira — todos aqueles que residem 
em território brasileiro. 

Além disso, o caput traz o princípio da isonomia 
ou da igualdade (“todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza”). Tal princípio tem, 
como fundamento, o fato de que todos nascem e vivem 
com os mesmos direitos e obrigações perante o Estado 
brasileiro. São destinatários do princípio da igualdade 
tanto o legislador como os aplicadores da lei.

Princípio da Igualdade entre Homens e Mulheres

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações, nos termos desta Constituição;

Como o próprio nome diz, o princípio prega a igual-
dade de direitos e deveres entre homens e mulheres.

O princípio da igualdade, previsto também no 
caput, do art. 5º, da CF, é muito importante, e, deste 
princípio, inúmeros outros decorrem diretamente, 
conforme veremos a seguir.

5 RE 597285, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 09.05.2012, DJe 21.05.2012.
6 Recurso Extraordinário 898450. Tema de Repercussão Geral. STF. Min. Luiz Fux, julgado em 17.08.2016.

 z Igualdade na Lei x Igualdade Perante a Lei

A igualdade na lei vincula o legislador a tratar 
todos da mesma forma ao criar as normas, já a igual-
dade perante a lei significa que quem administra o 
Estado deve observar o princípio da igualdade — por 
exemplo, o Poder Executivo ao administrar e o Poder 
Judiciário ao julgar. Importante frisar que o princípio 
da igualdade também tem efeitos aos particulares.

 z Igualdade Formal x Igualdade Material

A igualdade formal, também chamada de igualda-
de jurídica, significa que todos devem ser tratados da 
mesma forma. 

Já a igualdade material significa tratar igual os 
iguais e os desiguais com desigualdade, na medida de 
suas desigualdades, ou seja, é uma forma de proteção 
a certos grupos sociais, certos grupos de pessoas que 
foram discriminadas ao longo da história do Brasil. 

Isso ocorre por meio das chamadas ações afirma-
tivas, que visam, por meio da política pública, reduzir 
os prejuízos. Por exemplo, temos o sistema de cotas 
para os afrodescendentes nas universidades públicas. 

Sobre o tema, o STF (Supremo Tribunal Federal) já 
se posicionou pela constitucionalidade, e a decisão foi 
tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 
597285), com repercussão geral, em que um estudante 
questionava os critérios adotados pela UFRGS (Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul) para reserva 
de vagas5.

 z Igualdade nos Concursos Públicos

Tem como base o também chamado princípio da 
isonomia, o qual deve ser rigorosamente observado 
sob pena de nulidade da prova a ser realizada pelo 
respectivo concurso público. 

Entretanto, alguns concursos exigem, por exem-
plo, idade, altura etc. Note que todas as exigências 
contidas no edital que façam distinção entre as pes-
soas somente serão lícitas e constitucionais desde 
que preencham dois requisitos: 

 � deve estar previsto em lei — igualdade formal; 
 � deve ser necessário ao cargo. 

Por exemplo: concurso para contratação de agen-
te penitenciário para presídio feminino com o edital 
constando que é permitido somente mulheres para 
investidura do cargo.

Exemplo muito comentado também é sobre a proi-
bição de tatuagem contida nos editais de concurso 
público; sobre o tema, o STF assim entendeu (a seguir, 
a tese de repercussão geral fixada):

Editais de concurso público não podem estabelecer 
restrição a pessoas com tatuagem, salvo situa-
ções excepcionais, em razão de conteúdo que vio-
le valores constitucionais6.

Entenda: tatuagem que viole os princípios cons-
titucionais e os princípios do Estado brasileiros. Ex.: 
tatuagem de suástica nazista.
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 z União Estável Homoafetiva

Tema muito comentado, e, em 2011, o STF se posi-
cionou sobre o reconhecimento da união estável para 
casais do mesmo sexo, decisão tomada sob o argu-
mento que o inciso IV, art. 3º, da CF, veda qualquer 
discriminação em virtude de sexo, raça, cor e que, 
nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discri-
minado em função de sua orientação sexual. 

“O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, 
não se presta para desigualação jurídica”. Conclui-se, 
portanto, que qualquer depreciação da união estável 
homoafetiva colide com o inciso IV, art. 3º, da CF7.

Princípio da Legalidade e Liberdade de Ação

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Todo ser humano é livre e só está obrigado a fazer 
ou não algo que esteja previsto em lei. Deste princípio, 
decorre a ideia de que “não há crime sem lei anterior 
que o defina”, ou seja, a concepção de que “crime” é 
aquilo que está expressamente previsto na lei penal.

O princípio da legalidade está previsto no inciso II, 
art. 5º, da CF, e preceitua que “ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em vir-
tude de lei”. Note que quando se fala em princípio da 
legalidade, se está falando no âmbito particular, e não 
da Administração Pública.

No que tange aos particulares, o princípio da lega-
lidade quer dizer que apenas a lei possui a legitimida-
de de criar obrigações de fazer, comumente chamadas 
de obrigações positivas, e, também, as chamadas 
obrigações de não fazer, conhecidas como obrigações 
negativas. 

Sendo assim, nos casos em que a lei não dispuser 
obrigação alguma, é dado ao particular fazer o que 
bem entender; ou seja, não havendo qualquer proi-
bição disposta em lei, o particular está livre para agir, 
vigorando nesse ponto o princípio da autonomia da 
vontade.

Referente ao poder público, o conteúdo do prin-
cípio da legalidade é outro: esse tem a ideia de que 
o Estado se sujeita às leis e, ao mesmo tempo, de que 
governar é atividade a qual a realização exige a edi-
ção de leis, sendo que o poder público não pode atuar 
nem contrário às leis, nem na ausência da lei.

Vedação de Práticas de Tortura Física e Moral, 
Tratamento Desumano e Degradante

III - ninguém será submetido a tortura nem a trata-
mento desumano ou degradante;

Torturar8 é causar ao indivíduo sofrimento físi-
co ou mental como forma de intimidação ou castigo. 
É, também, utilizar-se de métodos como maneira de 
anular a personalidade ou diminuir a capacidade físi-
ca ou mental, mesmo que sem dor.

Desta forma, é vedada a prática de tortura física 
e moral e de qualquer tipo de tratamento desumano, 
degradante ou contrário à dignidade humana reali-
zada por qualquer autoridade ou até mesmo entre os 
próprios cidadãos. 

7 STF. ADI 4277 e ADPF 132, rel. Min. Ayres Britto, julgado em 05.05.2011, DJe 06.05.2011.
8 Conceito em conformidade com o art. 2º, da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.

A proibição à tortura, cláusula pétrea de nossa 
Constituição, visa resguardar o direito de uma vida 
digna. A prática da tortura é, ainda, crime inafiançá-
vel na legislação penal brasileira.

Assim, a CF, de 1988, veda tanto a tortura como 
qualquer tipo de tratamento desumano ou degradan-
te. Temos como exemplo prático de tal inciso a Súmula 
Vinculante nº 11, a qual dispõe sobre o uso de alge-
mas, que, se for de forma arbitrária, pode acarretar 
tratamento desumano ou degradante.

Súmula Vinculante nº 11 Só é lícito o uso de alge-
mas em casos de resistência e de fundado receio de 
fuga ou de perigo à integridade física própria ou 
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justifi-
cada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem prejuízo da respon-
sabilidade civil do Estado.

Liberdade de Manifestação do Pensamento e 
Vedação do Anonimato, Visando Coibir Abusos e 
Não Responsabilização pela Veiculação de Ideias e 
Práticas Prejudiciais

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; 

Aqui, temos consubstanciada a liberdade de 
expressão. A Constituição Federal pôs fim à censura, 
tornando livre a manifestação do pensamento. Entre-
tanto, esta liberdade não é absoluta, uma vez que 
deve se pautar nos princípios da justiça e do direito. 

Assim, de acordo com o texto constitucional, todas 
as pessoas detêm direito atinentes à liberdade de foro 
íntimo, ou seja, de ter convicções religiosas, filosófi-
cas, políticas, entre outras, possuindo, portanto, o 
direito de pensar.

O pensamento em si é absolutamente livre, por ser 
uma questão de foro íntimo. O indivíduo pode pen-
sar em que quiser, sem que o Estado possa interferir. 
No entanto, quando este pensamento é exteriorizado, 
passam a ser possíveis a tutela e a proteção do Estado.

Nesse sentido, é vedada a liberdade abusiva, preju-
dicial aos direitos de outrem, e, também, o anonimato, 
de forma a coibir práticas prejudiciais sem identifica-
ção de autoria.

A vedação constitucional ao anonimato, contudo, 
não impede que uma autoridade pública, ao receber 
uma denúncia anônima, proceda com as investiga-
ções preliminares, de forma a apurar os indícios de 
materialidade narrados na denúncia.

Cumpre ainda ressaltar que, no Brasil, a denúncia 
anônima é permitida. Contudo, o poder público não 
pode iniciar o procedimento formal tendo como base 
única uma denúncia anônima.

Importante!
O STF considerou desnecessária a utilização de 
diploma de jornalismo e registro profissional no 
Ministério do Trabalho como condição para o 
exercício da profissão de jornalista, pois tem na 
sua essência a manifestação do pensamento.
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Direito de Resposta e Indenização

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem; 

A expressão do pensamento é livre, porém não 
é absoluta. Assim, a pessoa é livre para expor sua 
opinião, todavia, atingindo-se a honra de alguém, 
por exemplo, ela poderá ser responsabilizada civil e 
penalmente. 

De acordo com o inciso acima, o direito de respos-
ta, associado à indenização por dano material, moral 
ou à imagem, é assegurado às pessoas físicas e jurídi-
cas quando estas, por meio dos canais midiáticos de 
comunicação, recebem ofensas a:

 z sua honra;
 z sua reputação;
 z seu conceito;
 z seu nome;
 z sua marca;
 z sua imagem etc.

Portanto, o direito de resposta refere-se ao exer-
cício do direito de defesa da pessoa que foi ofendida 
em razão da manifestação do pensamento de outra, 
como, por exemplo, no caso de notícia inverídica ou 
errônea. Salienta-se, por fim, que o direito de resposta 
é aplicado tanto à pessoa física quanto à jurídica.

Importante! O inciso V prevê a indenização por 
dano material, moral ou à imagem. De acordo com a 
Súmula nº 37, do Superior Tribunal de Justiça, esses 
danos são acumuláveis.

Liberdade Religiosa e de Consciência

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cul-
tos religiosos e garantida, na forma da lei, a prote-
ção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por moti-
vo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de obri-
gação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei;

O Estado brasileiro é laico, ou seja, não se apoia 
nem se opõe a nenhuma religião. Por isso, a liberdade 
de crença e de consciência são direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal. 

A Constituição assegura, ainda, a liberdade de cul-
tos, a proteção dos locais religiosos e a não privação 
de direitos em razão da crença pessoal.

A escusa de consciência consiste no direito indi-
vidual de se recusar a cumprir determinada obriga-
ção ou a praticar determinado ato comum por este ser 
contrário às suas crenças religiosas ou à sua convic-
ção filosófica ou política. 

Nesses casos, de acordo com a lei, a pessoa deve 
cumprir uma prestação alternativa, fixada em lei. Ser-
ve como exemplo desse direito o cidadão que deixa 
de prestar serviço militar obrigatório por motivo de 
crença. 

Se o cidadão que invocar a escusa de consciência 
em seu benefício deixar de cumprir a prestação alter-
nativa imposta, poderá incorrer na perda dos direitos 

políticos, segundo a doutrina majoritária, ou na sus-
pensão destes, a teor do que se estabelece no § 2º, art. 
4º, da Lei nº 8.239, de 1991:

Lei nº 8.239, de 1991
Art. 3º O Serviço Militar inicial é obrigatório a todos 
os brasileiros, nos termos da lei.
§ 1º Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete, 
na forma da lei e em coordenação com os Ministé-
rios Militares, atribuir Serviço Alternativo aos que, 
em tempo de paz, após alistados, alegarem imperati-
vo de consciência decorrente de crença religiosa ou 
de convicção filosófica ou política, para se eximirem 
de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2º Entende-se por Serviço Alternativo o exercício 
de atividades de caráter administrativo, assisten-
cial, filantrópico ou mesmo produtivo, em substitui-
ção às atividades de caráter essencialmente militar.
§ 3º O Serviço Alternativo será prestado em orga-
nizações militares da ativa e em órgãos de forma-
ção de reservas das Forças Armadas ou em órgãos 
subordinados aos Ministérios Civis, mediante convê-
nios entre estes e os Ministérios Militares, desde que 
haja interesse recíproco e, também, sejam atendidas 
as aptidões do convocado.
§ 4º O Serviço Alternativo incluirá o treinamento 
para atuação em áreas atingidas por desastre, em 
situação de emergência e estado de calamidade, 
executado de forma integrada com o órgão federal 
responsável pela implantação das ações de proteção 
e defesa civil. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 5º A União articular-se-á com os Estados e o Distri-
to Federal para a execução do treinamento a que se 
refere o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.608, 
de 2012)
Art. 4º Ao final do período de atividade previsto no 
§ 2º do art. 3º desta lei, será conferido Certificado de 
Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obrigató-
rio, com os mesmos efeitos jurídicos do Certificado 
de Reservista.
§ 1º A recusa ou cumprimento incompleto do Servi-
ço Alternativo, sob qualquer pretexto, por motivo de 
responsabilidade pessoal do convocado, implicará 
o não-fornecimento do certificado correspondente, 
pelo prazo de dois anos após o vencimento do perío-
do estabelecido.
§ 2º Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, o 
certificado só será emitido após a decretação, pela 
autoridade competente, da suspensão dos direitos 
políticos do inadimplente, que poderá, a qual-
quer tempo, regularizar sua situação mediante 
cumprimento das obrigações devidas.

Liberdade de Expressão e Proibição de Censura

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independen-
temente de censura ou licença;

O inciso IX trata da liberdade de expressão das 
atividades intelectual, artística, científica e de comu-
nicação. Assim, a CF, de 1988, veda, expressamente, 
qualquer atividade de censura ou licença, inclusive a 
proveniente de atuação jurisdicional. 

Cumpre esclarecer os conceitos de censura e 
licença:

 z censura é a verificação da compatibilidade ou não 
entre um pensamento que se pretende expressar 
com as normas legais vigentes;

 z licença é a exigência de autorização para que o 
pensamento possa ser exteriorizado.
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