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RESUMO:  
A obrigatoriedade da formação pedagógica para profissionais habilitados a exercerem a 
docência no ensino superior pode ser definida como uma necessidade emergente para 
garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, sendo um tema relevante para o 
campo da educação, da legislação educacional e da política pública. Nesse contexto, são 
abordadas as questões relacionadas às lacunas normativas, à ausência de exigência legal para 
formação pedagógica no ensino superior e às possibilidades de aprimoramento da prática 
docente. Assim, evidencia-se que a problemática gira em torno do seguinte questionamento: 
a docência no ensino superior deve, obrigatoriamente, ser precedida por formação 
pedagógica específica? O estudo do tema é importante porque contribui para o fortalecimento 
da qualidade educacional e para a valorização da prática docente, com impactos sociais e 
acadêmicos significativos. Dentre as dificuldades apontadas, objetiva-se discutir a necessidade 
de regulamentação, os fundamentos que sustentam tal exigência e os caminhos possíveis para 
sua efetivação institucional. Como procedimentos metodológicos, utiliza-se a pesquisa do tipo 
aplicada, com abordagem qualitativa, método dedutivo e procedimentos técnico-documental 
e bibliográfico. Conclui-se que, embora parcialmente contemplada na legislação, a 
obrigatoriedade da formação pedagógica para docentes do ensino superior ainda carece de 
consolidação normativa e institucional para garantir práticas educativas de excelência. 
 
Palavras-chave:  
Formação pedagógica; Ensino superior; Qualidade educacional; Direito educacional; Docência 
universitária. 
 
ABSTRACT:  
Mandatory pedagogical training for professionals qualified to teach in higher education can be 
defined as an emerging necessity to ensure the quality of the teaching-learning process, being 
a relevant topic in the fields of education, educational legislation, and public policy. In this 
context, the study addresses issues related to normative gaps, the lack of legal requirements 
for pedagogical training in higher education, and possibilities for improving teaching practices. 
Thus, the central question is: should higher education teaching necessarily be preceded by 
specific pedagogical training? The study is important because it contributes to strengthening 
educational quality and enhancing teaching practices, with significant social and academic 
impacts. Among the challenges identified, the objective is to discuss the need for regulation, 
the theoretical foundations supporting such a requirement, and the possible institutional 
pathways for its implementation. The methodological procedures involve applied research, 
with a qualitative approach, deductive method, and technical-documentary and bibliographic 
procedures. It is concluded that although partially addressed by legislation, mandatory 
pedagogical training for higher education teachers still requires normative and institutional 
consolidation to ensure educational practices of excellence. 
 
Keywords:  
Pedagogical training; Higher education; Educational quality; Educational law; University 
teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores no ensino superior brasileiro constitui uma dimensão 

estratégica da política educacional, especialmente em um contexto no qual a qualificação 

docente é elemento central para garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Ao 

abordar a obrigatoriedade da formação pedagógica, observa-se que essa discussão ultrapassa 

o campo técnico da habilitação profissional, envolvendo reflexões sobre a qualidade do 

ensino, a função social da universidade e os desafios contemporâneos da formação crítica e 

cidadã. Assim, questiona-se até que ponto a simples titulação acadêmica — muitas vezes em 

nível de mestrado ou doutorado — pode ser considerada suficiente para o exercício da 

docência no ensino superior, sem que haja, necessariamente, uma preparação pedagógica 

adequada. 

De modo mais específico, esta pesquisa centra-se na análise da formação 

pedagógica como requisito obrigatório para os profissionais que atuam no magistério superior, 

propondo uma regulamentação nacional que vincule a qualificação técnica à capacitação 

didático-metodológica. Parte-se do pressuposto de que a experiência acadêmica exige não 

apenas domínio de conteúdo, mas também competências pedagógicas para conduzir o 

processo educativo com responsabilidade, sensibilidade e eficiência. O cenário atual revela 

uma lacuna importante: muitos docentes, embora especialistas em suas áreas, enfrentam 

dificuldades em articular teoria e prática pedagógica, impactando negativamente a 

aprendizagem dos estudantes e o próprio sentido da universidade como espaço de formação 

integral. 

Nesse sentido, formula-se a seguinte questão de pesquisa: há necessidade e 

obrigatoriedade da formação pedagógica para profissionais habilitados no exercício da 

docência no ensino superior, à luz das exigências contemporâneas de qualidade e 

responsabilidade no ensino universitário? A investigação parte da constatação de que o 

exercício da docência não deve ser concebido como mero desdobramento do saber técnico-

científico, mas como uma prática fundamentada em métodos, princípios e reflexões que 

exigem formação específica. A ausência de normativas que exijam essa qualificação 

pedagógica tem contribuído para práticas docentes fragmentadas e, por vezes, ineficazes, 

mesmo quando protagonizadas por professores titulados. 

A relevância acadêmica e a social deste estudo residem na necessidade de promover 

uma transformação estrutural na forma como se concebe a docência no ensino superior. Do 

ponto de vista acadêmico, o trabalho pode contribuir para o aprofundamento teórico e 

normativo sobre a formação docente, propondo estratégias que fortaleçam a qualidade do 

ensino e a profissionalização da carreira docente. Do ponto de vista social, evidencia-se o papel 

da educação superior na formação de sujeitos críticos e comprometidos com o 

desenvolvimento do país, o que pressupõe docentes preparados para exercer, com 

competência pedagógica, a mediação entre o saber científico e a realidade vivida pelos 

estudantes. 
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O presente estudo tem como objetivo geral analisar a importância da formação 

pedagógica para profissionais habilitados a exercerem a docência no ensino superior, à luz das 

exigências contemporâneas de qualidade e responsabilidade no ensino universitário. Como 

objetivos específicos, propõe-se: (a) Examinar a atual legislação educacional brasileira no que 

diz respeito à qualificação dos docentes para o magistério superior; (b) Discutir os 

fundamentos teóricos e jurídicos que sustentam a exigência de formação pedagógica para o 

exercício da docência universitária; (c) Analisar a possibilidade de regulamentação da 

formação pedagógica como um caminho para o aprimoramento da prática docente, sem, 

contudo, propor um modelo normativo específico. 

Quanto aos procedimentos metodológicos (Sousa; Alves, 2024), a pesquisa 

apresenta natureza aplicada, uma vez que pretende produzir conhecimento voltado à 

melhoria prática do sistema educacional superior. Adota-se o método dedutivo, partindo da 

análise de lacunas normativas até a formulação de reflexões teóricas. A abordagem será 

qualitativa, com foco na interpretação de dados obtidos na literatura jurídica e educacional, 

bem como em documentos normativos e acadêmicos. Como procedimentos técnicos, serão 

utilizadas a pesquisa bibliográfica e a documental para compreender a temática analisada.  

Por fim, quanto aos resultados esperados, espera-se que a pesquisa contribua com 

o campo da Educação Superior ao reunir e sistematizar argumentos que sustentem a discussão 

sobre a necessidade de formação pedagógica obrigatória para docentes universitários. 

Almeja-se ainda fomentar o debate acadêmico e institucional sobre políticas públicas 

educacionais, sem propor formalmente uma normativa neste estudo, mas indicando caminhos 

possíveis para a qualificação docente no Brasil. 

 

2 ASPECTOS GERAIS DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR 

 

A docência no ensino superior brasileiro tem sido, historicamente, marcada pela 

valorização da titulação acadêmica em detrimento da formação pedagógica. No entanto, os 

debates contemporâneos sobre a qualidade do ensino universitário têm evidenciado a 

necessidade de se repensar essa lógica, reconhecendo que o conhecimento técnico, por si só, 

não é suficiente para assegurar a eficácia do processo educativo. A formação pedagógica, 

entendida como o conjunto de saberes relacionados à didática, às metodologias de ensino-

aprendizagem e à mediação reflexiva, emerge como elemento estruturante da prática docente 

no ensino superior. Nesse sentido, considera-se que o ato de ensinar não deve ser reduzido a 

uma habilidade empírica ou uma extensão da experiência profissional, mas compreendido 

como uma prática fundamentada em princípios teóricos e metodológicos. 

Paulo Freire (1996), em sua obra Pedagogia da Autonomia, afirma que ensinar exige 

compreensão crítica da realidade e envolvimento dialógico entre docentes e discentes. Para o 

autor, a prática pedagógica deve estar alicerçada na ética, na responsabilidade e na reflexão, 

o que implica a necessidade de uma formação que prepare o educador para intervir no mundo 

a partir do conhecimento e da sensibilidade pedagógica.   
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Essa concepção rejeita a ideia de que o domínio de conteúdos técnicos seja 

suficiente para o exercício da docência, reforçando a importância de uma preparação que 

abarque os aspectos humanos e metodológicos da atividade educativa. 

Complementando essa perspectiva, Piaget (1975) destaca que o processo educativo 

deve considerar o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, estimulando a autonomia e o 

pensamento crítico. A função do professor, segundo o autor, não se restringe à transmissão de 

informações, mas à criação de situações que favoreçam a construção do conhecimento pelos 

próprios estudantes. Para isso, é imprescindível que o docente compreenda as etapas do 

desenvolvimento cognitivo e as formas pelas quais os alunos interagem com os conteúdos, 

habilidades que requerem formação pedagógica específica. 

Nesse mesmo campo teórico, Vygotsky (2007) introduz o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal e ressalta o papel da mediação docente no processo de 

aprendizagem. O autor sustenta que o conhecimento é construído socialmente e que o 

professor atua como mediador do saber, auxiliando o estudante a ultrapassar seus limites 

imediatos. Tal mediação exige sensibilidade didática e preparo pedagógico, uma vez que o 

docente deve ser capaz de identificar as necessidades dos alunos e de construir estratégias 

adequadas para seu desenvolvimento. 

A partir dessas bases teóricas, observa-se que a formação pedagógica não apenas 

amplia a compreensão sobre os processos educativos, mas também qualifica a prática 

docente, conferindo-lhe intencionalidade, criticidade e consciência metodológica, inclusive, 

Vasconcelos (2020), ao discutir a relação entre democracia, educação e inclusão, defende que 

a qualificação dos professores é essencial para que a instituição, em todos os seus níveis, 

cumpra seu papel social de promover a equidade e o acesso ao conhecimento. Assim, a 

formação docente no ensino superior deve ser pautada não apenas na expertise disciplinar, 

mas no domínio de saberes pedagógicos que permitam ao professor refletir sobre sua prática, 

planejar intervenções eficazes e promover a aprendizagem significativa dos estudantes. 

O Direito Educacional, como campo normativo que regula as relações e práticas no 

âmbito da educação, também se posiciona sobre essa temática. Leite (2014) ressalta que a 

legislação educacional brasileira já dispõe de instrumentos que reconhecem a importância da 

formação docente, mas ainda não há, de forma explícita, uma exigência legal que vincule a 

atuação no ensino superior à obrigatoriedade de formação pedagógica. Tal ausência 

normativa permite que profissionais atuem como docentes apenas com base em sua titulação 

acadêmica, o que contribui para a permanência de práticas docentes desarticuladas de 

fundamentos pedagógicos. 

Nesse sentido, Boaventura (1996) sustenta que o Direito Educacional deve ser 

compreendido como um sistema normativo voltado à garantia de direitos e à promoção da 

qualidade da educação.  
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A ausência de uma regulamentação específica que exija formação pedagógica para 

docentes do ensino superior revela uma lacuna jurídica que impacta diretamente a efetividade 

das políticas educacionais e a qualidade do ensino oferecido. A atuação docente, quando não 

orientada por princípios pedagógicos, tende a reproduzir modelos tradicionais e bancários de 

educação, limitando o potencial emancipador do processo educativo. 

É nesse contexto que se insere a discussão sobre a profissionalização da docência 

no ensino superior. A formação pedagógica representa um instrumento de valorização e 

qualificação dessa prática, conferindo-lhe status profissional e não apenas técnico. Como 

apontam Junges e Behrens (2015), sem a formação pedagógica, os professores tendem a 

reproduzir estratégias tradicionais e pouco eficazes, limitando a aprendizagem dos estudantes. 

A formação docente deve, portanto, contemplar não apenas o domínio de conteúdos, mas o 

conhecimento sobre como ensinar, como avaliar e como criar vínculos pedagógicos efetivos. 

Dessa forma, os conceitos e fundamentos da formação pedagógica no ensino 

superior evidenciam que a docência universitária não pode ser exercida com base 

exclusivamente na formação técnica ou acadêmica. Exige-se, portanto, uma preparação que 

permita ao docente compreender os processos de ensino-aprendizagem, adotar práticas 

metodológicas adequadas e assumir sua função social como agente de formação crítica e 

cidadã. 

 

3 FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS SOBRE A EXIGÊNCIA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A ausência de uma formação pedagógica obrigatória para profissionais que atuam 

como docentes no ensino superior pode ser um objeto de críticas por parte de quaisquer 

estudiosos da área educacional, sobretudo quando se observa que, em muitas instituições, o 

exercício da docência é permitido a especialistas, mestres e doutores que não passaram por 

processos sistemáticos de formação didático-pedagógica. Isso significa que tal realidade pode 

gerar implicações profundas para a qualidade do ensino superior, uma vez que o domínio de 

conteúdos técnicos, ainda que indispensável, não garante, em essência, uma prática docente 

eficaz.  

Do ponto de vista normativo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

instituída pela Lei n. 9.394/1996 (Brasil, 1996), apresenta um marco importante, mas 

insuficiente, no que se refere à exigência da formação pedagógica para o ensino superior. De 

fato, o art. 66 da LDB estabelece que “a preparação para o exercício do magistério superior 

far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado”, ou seja, embora esse dispositivo reconheça a pós-graduação como caminho 

privilegiado para a docência universitária, ele não impõe a obrigatoriedade de uma formação 

pedagógica específica. O foco permanece na titulação acadêmica, deixando à margem a 

questão da didática e da mediação pedagógica. 
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Esse cenário normativo revela uma lacuna relevante. A formação acadêmica dos 

professores universitários, ao seguir exclusivamente os critérios de titulação, desconsidera a 

necessidade de uma preparação pedagógica que fundamente o exercício do magistério. A 

ausência de previsão legal que vincule a atuação docente à formação pedagógica específica 

acaba por legitimar práticas educativas desvinculadas de fundamentos didáticos e 

metodológicos, impactando diretamente a experiência de aprendizagem dos estudantes. 

Nesse contexto, observa-se um paradoxo: enquanto os professores da educação básica devem 

possuir licenciatura com formação pedagógica obrigatória, os professores do ensino superior 

podem exercer a docência apenas com base em suas especializações técnicas. 

Essa constatação tem sido amplamente discutida na literatura educacional e 

jurídica. Xavier e Leite (2019), ao analisarem o panorama da formação pedagógica em 

universidades públicas portuguesas, identificam desafios semelhantes aos enfrentados no 

Brasil, como a resistência à institucionalização de programas formativos para docentes 

universitários. A pesquisa revela que a ausência de exigência formal acaba por gerar 

disparidades na qualificação pedagógica dos docentes, comprometendo o caráter formativo 

das instituições de ensino superior. 

No caso brasileiro, Barros e Dias (2016) destacam que muitos docentes do ensino 

superior, especialmente aqueles oriundos de formações bachareladas, ingressam na docência 

sem qualquer experiência prévia em didática ou metodologia de ensino. A carência de 

formação pedagógica reflete-se em práticas docentes centradas na exposição unilateral de 

conteúdos, na reprodução de modelos tradicionais e na dificuldade de promover uma 

aprendizagem ativa e significativa. A crítica dos autores evidencia a urgência de se discutir a 

obrigatoriedade de uma formação pedagógica como requisito para o exercício da docência 

superior, especialmente diante das demandas por uma educação mais crítica e dialógica. 

Além disso, o tema também é abordado sob a perspectiva do Direito Educacional, 

que, segundo Leite (2014), deve ser entendido como um conjunto de normas que regulam os 

direitos e deveres no âmbito educacional. A omissão normativa quanto à exigência da 

formação pedagógica para o ensino superior configura-se como um déficit regulatório que 

compromete a efetivação de um ensino de qualidade. Para o autor, a legislação educacional 

deve caminhar no sentido de consolidar uma base normativa que assegure não apenas o 

acesso ao ensino, mas a sua qualidade e intencionalidade pedagógica. 

No plano internacional, Corrêa e Ribeiro (2013) já alertavam para o papel da pós-

graduação stricto sensu na formação pedagógica dos docentes, sugerindo que essa etapa 

educacional deveria incluir, obrigatoriamente, disciplinas voltadas à prática pedagógica e à 

reflexão sobre o ato de ensinar. Essa proposta aponta para uma necessária reformulação 

curricular nos programas de mestrado e doutorado, que, frequentemente, priorizam a 

formação técnica em detrimento da qualificação didática. 
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A reflexão de Junges e Behrens (2016) reforça essa compreensão ao afirmar que a 

ausência de uma formação pedagógica no ensino superior é um dos principais entraves à 

inovação das práticas docentes. Segundo as autoras, a formação pedagógica atua como 

catalisadora de mudanças no ensino, permitindo que os professores repensem suas 

estratégias, adotem metodologias ativas e promovam o protagonismo estudantil. Sem essa 

formação, os docentes tendem a se apoiar exclusivamente em suas experiências e repertórios 

pessoais, o que dificulta a construção de um processo educativo mais coerente com as 

necessidades contemporâneas. 

À vista disso, o debate sobre a obrigatoriedade da formação pedagógica envolve 

múltiplos aspectos: normativos, teóricos, institucionais e éticos. A regulamentação dessa 

exigência não deve ser vista como uma imposição burocrática, mas como uma estratégia para 

assegurar que o ensino superior brasileiro esteja alinhado com os princípios da qualidade, da 

equidade e da formação integral. Ainda que não se proponha neste estudo a criação de uma 

normativa específica, entende-se que a reflexão sobre essa possibilidade representa um passo 

importante para o amadurecimento das políticas públicas educacionais e para a valorização 

da docência universitária como uma prática profissional complexa e qualificada. 

 

4 POSSIBILIDADES E CAMINHOS PARA O APRIMORAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE 

 

A construção de um ensino superior mais qualificado, democrático e comprometido 

com a formação cidadã exige, entre outros aspectos, uma revalorização da formação 

pedagógica dos docentes universitários. A ausência de exigência normativa para essa 

formação, embora permitida pela legislação vigente, impõe desafios significativos às 

instituições de ensino, aos docentes e à qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, mesmo sem apresentar uma proposta normativa específica, este estudo identifica 

caminhos possíveis para o aprimoramento da prática docente, partindo de fundamentos 

teóricos, experiências institucionais e interpretações jurídico-educacionais que sustentam a 

relevância da formação pedagógica no ensino superior. 

No campo da legislação, o art.66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei n. 9.394/1996) estabelece que “a preparação para o exercício do magistério superior far-

se-á, prioritariamente, em programas de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e 

doutorado.” Embora não mencione diretamente a formação pedagógica, o dispositivo pode 

ser reinterpretado à luz das demandas atuais. Considera-se que a preparação mencionada não 

deve restringir-se à especialização técnico-científica, mas incluir, de modo estruturado, 

componentes voltados à didática, metodologia do ensino superior e práticas pedagógicas. Isso 

ampliaria o alcance da norma sem ferir a autonomia universitária, incentivando as instituições 

a reformularem seus currículos para incluir dimensões pedagógicas em seus programas de 

formação. 
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Essa interpretação é coerente com as contribuições de Joaquim (2020), que 

compreende o Direito Educacional como instrumento voltado à garantia da qualidade do 

ensino e à regulação das práticas educacionais. Para o autor, a ausência de dispositivos que 

exijam formação pedagógica reflete um déficit de gestão educacional, que compromete a 

efetividade do ensino superior e abre espaço para práticas docentes desarticuladas da 

realidade pedagógica. 

No plano acadêmico, estudos como os de Almeida (2019) destacam os desafios das 

universidades públicas em garantir uma educação democrática, o que implica 

necessariamente o investimento na formação pedagógica dos docentes. A autora argumenta 

que a qualificação do corpo docente é indispensável para que as instituições públicas 

cumpram seu papel formador e transformador. Essa perspectiva é reforçada por Almeida 

(2020), ao evidenciar que o desenvolvimento profissional no ensino superior exige mais do 

que domínio disciplinar — requer competências pedagógicas que promovam a mediação 

eficaz do conhecimento. 

De igual modo, Núñez, Ramalho e Pereira (2024) propõem o conceito de 

pensamento profissional docente (PPD) como elemento orientador da prática pedagógica. 

Segundo os autores, é necessário que os processos formativos incluam estratégias para o 

desenvolvimento consciente das ações docentes, possibilitando que o professor compreenda 

e planeje sua atuação a partir de fundamentos teóricos e metodológicos. Essa proposta 

dialoga com a análise de Núñez e Ramalho (2005), que enfatizam a pesquisa como recurso 

formativo e como motor da construção de uma identidade docente comprometida com a 

reflexão crítica e a transformação social. 

Outro aspecto relevante é a valorização das práticas interdisciplinares. Conforme 

argumentam Cunha, Ribeiro e Soares (2016), o entrelaçamento entre Psicologia da Educação 

e Prática de Ensino amplia o olhar sobre a formação docente, permitindo a compreensão dos 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais envolvidos no processo de ensino. Essa abordagem é 

fundamental para que a formação pedagógica não se restrinja a conteúdos técnicos, mas se 

constitua como uma vivência formativa integral. 

No campo das políticas educacionais sustentáveis, Santos e Melo (2023) defendem 

que a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) deve integrar a formação 

pedagógica dos professores, estimulando posturas éticas, reflexivas e ambientalmente 

responsáveis. Essa perspectiva amplia o escopo da formação docente e a vincula às demandas 

globais por uma educação comprometida com a sustentabilidade e com a justiça social. 

Além disso, Fávero, Agostini e Rigoni (2021) apontam que a ausência de formação 

pedagógica está associada ao mal-estar docente, que compromete o desempenho dos 

professores e a qualidade das interações em sala de aula. A formação contínua, segundo os 

autores, é condição indispensável para a saúde profissional dos educadores e para a inovação 

das práticas pedagógicas. 
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Também sob essa ótica, Freire (1997) reforça a dimensão política da docência e a 

necessidade de que o professor atue como mediador consciente, comprometido com a 

emancipação dos sujeitos. A pedagogia da esperança, como propõe, exige do docente a 

capacidade de refletir sobre sua prática, dialogar com os estudantes e promover a construção 

coletiva do conhecimento — exigências que só podem ser atendidas com formação 

pedagógica consistente. 

Portanto, é possível delinear estratégias de curto e médio prazo que não exigem, 

necessariamente, alterações legislativas, mas que podem ser implementadas 

institucionalmente, conforme sintetizado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Estratégias para o fortalecimento da formação pedagógica no ensino superior. 

Estratégia 

Institucional 
Descrição 

Dicas de 

Implementação 
Impacto Esperado 

Inclusão de 

disciplinas 

pedagógicas na 

pós-graduação 

Inserir conteúdos sobre 

didática, avaliação, 

currículo e ensino 

superior em cursos de 

mestrado e doutorado. 

Revisar os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs); envolver núcleos 

de ensino na formulação 

das ementas. 

Aumento da 

consciência 

pedagógica dos 

docentes e melhoria 

na prática de sala de 

aula. 

Programas de 

formação 

continuada 

Oferecer capacitações 

internas voltadas para 

metodologias ativas, 

avaliação formativa e 

educação inclusiva. 

Promover ciclos 

formativos regulares; 

articular com comissões 

de ensino e extensão. 

Valorização da prática 

docente e redução do 

mal-estar profissional. 

Apoio à pesquisa 

sobre docência 

Estimular grupos de 

estudo e linhas de 

pesquisa sobre formação 

pedagógica. 

Incentivar a publicação 

de trabalhos e a 

participação em eventos 

acadêmicos sobre 

docência. 

Avanço teórico e 

institucional sobre o 

tema, com influência 

nas políticas locais. 

Diagnóstico do 

pensamento 

docente (PPD) 

Aplicar instrumentos 

formativos para analisar 

e desenvolver o 

pensamento pedagógico 

dos professores. 

Utilizar modelos 

baseados em Galperin; 

integrar com ações do 

setor de gestão de 

pessoas. 

Melhoria da 

autoavaliação docente 

e fortalecimento da 

identidade 

profissional. 

Perspectiva 

interdisciplinar 

Integrar saberes da 

Psicologia, Filosofia, 

Educação e Ciências 

Sociais na formação dos 

docentes. 

Construir espaços 

formativos colaborativos 

com professores de 

diferentes áreas. 

Enriquecimento da 

formação docente com 

compreensão ampla 

dos sujeitos 

aprendentes. 

Eixos temáticos 

sustentáveis 

Inserir debates sobre 

justiça social, inclusão, 

Associar EDS às práticas 

de ensino e ao 

Formação crítica e 

ética dos docentes, 
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diversidade e 

sustentabilidade nos 

conteúdos pedagógicos. 

planejamento 

institucional. 

alinhada aos desafios 

do século XXI. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2025). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A discussão em torno da obrigatoriedade da formação pedagógica para profissionais 

habilitados à docência no ensino superior revela-se cada vez mais urgente diante dos desafios 

enfrentados pelas instituições educacionais brasileiras. A análise realizada ao longo deste 

estudo evidencia que o ensino universitário, para alcançar níveis satisfatórios de qualidade e 

compromisso social, exige mais do que a titulação acadêmica dos seus docentes: requer 

formação pedagógica específica, estruturada e contínua. 

A partir do exame das bases conceituais e das contribuições teóricas de autores 

como Paulo Freire, Jean Piaget, Lev Vygotsky e demais estudiosos da área da educação, 

demonstra-se que a prática docente demanda não apenas o domínio do conteúdo, mas 

também habilidades didáticas, sensibilidade pedagógica e consciência metodológica. Ensinar 

não é uma mera reprodução técnica do saber disciplinar, mas um processo complexo de 

mediação do conhecimento, que requer formação específica para que o docente possa atuar 

com criticidade, ética e competência. 

Do ponto de vista jurídico-educacional, observa-se que a legislação vigente, 

notadamente o artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), 

embora reconheça a pós-graduação como via de preparação para o magistério superior, 

permanece omissa quanto à obrigatoriedade da formação pedagógica. Essa lacuna normativa 

favorece a perpetuação de práticas docentes desarticuladas de fundamentos educacionais, o 

que compromete a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A reinterpretação do 

dispositivo legal, no entanto, possibilita a ampliação de seu escopo à luz das demandas 

contemporâneas, sem ferir a autonomia universitária. 

Com base nas análises realizadas, identificam-se caminhos possíveis para o 

fortalecimento da formação pedagógica, sem propor uma normativa formal. Tais caminhos 

incluem a reformulação curricular dos programas de pós-graduação, a criação de programas 

de formação continuada, o incentivo à pesquisa sobre docência universitária, o uso de 

instrumentos de diagnóstico do pensamento docente e a incorporação de princípios 

interdisciplinares e sustentáveis na formação. A implementação dessas estratégias depende, 

sobretudo, do compromisso das instituições com a qualificação do seu corpo docente e com 

a democratização do ensino superior. 
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A relevância acadêmica deste estudo reside na sua capacidade de articular 

fundamentos teóricos, normativos e institucionais em defesa da valorização da formação 

pedagógica no ensino superior. Do ponto de vista social, reafirma-se o papel da universidade 

como espaço formador de sujeitos críticos, e do professor como mediador desse processo. 

Reconhecer a importância da formação pedagógica é, portanto, um passo necessário para 

consolidar uma educação superior mais equitativa, ética e transformadora. 

Por fim, sugere-se que futuras pesquisas possam aprofundar a análise sobre a 

viabilidade e os impactos de uma eventual regulamentação nacional sobre a formação 

pedagógica dos docentes universitários, assim como examinar experiências institucionais já 

em curso que valorizem a dimensão formativa da docência. O avanço desse debate representa 

uma oportunidade de reconstrução crítica do papel do professor universitário e da própria 

missão educacional da universidade brasileira.  
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RESUMO:  
Os impactos da reforma trabalhista no financiamento das entidades sindicais de docentes do 
ensino público podem ser definidos como o conjunto de mudanças estruturais que 
fragilizaram as receitas sindicais e comprometeram a capacidade de representação e 
negociação coletiva dessas entidades, sendo um tema de grande importância para o direito 
do trabalho, a organização sindical e a educação pública. Nesse contexto, são abordadas as 
questões referentes à extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, à redução das 
taxas de sindicalização e às dificuldades enfrentadas pelos sindicatos no contexto pós-reforma. 
Assim, evidencia-se que a problemática gira em torno do seguinte questionamento: de que 
maneira a reforma trabalhista de 2017 impactou o financiamento e a atuação das entidades 
sindicais de docentes do ensino público? O estudo é relevante porque permite compreender 
os reflexos dessas mudanças sobre a qualidade da representação sindical e, 
consequentemente, sobre os direitos e condições de trabalho dos professores da rede pública. 
Dentre as dificuldades apontadas, objetiva-se analisar os efeitos da reforma sobre a 
arrecadação sindical, a participação dos docentes e a capacidade de negociação das entidades 
representativas. Como procedimentos metodológicos, utiliza-se a pesquisa do tipo qualitativa, 
com abordagem exploratória e procedimento técnico de análise documental, bibliográfica e 
estatística. Conclui-se que a reforma resultou em um cenário de significativa fragilização 
financeira e organizativa das entidades sindicais, exigindo novas estratégias de mobilização e 
sustentabilidade para a defesa dos direitos dos docentes. 
 
Palavras-chave:  
Reforma trabalhista; Entidades sindicais; Ensino público; Financiamento sindical; Docentes. 
 
ABSTRACT:  
The impacts of labor reform on the financing of teachers' unions in public education can be 
defined as the set of structural changes that have weakened union revenues and compromised 
their capacity for representation and collective bargaining, being a highly relevant topic in 
labor law, union organization, and public education. In this context, the study addresses issues 
related to the elimination of mandatory union dues, the reduction in union membership rates, 
and the challenges faced by unions in the post-reform context. Thus, the central question 
arises: how has the 2017 labor reform impacted the financing and performance of teachers' 
unions in public education? The study is important as it sheds light on the effects of these 
changes on the quality of union representation and, consequently, on the rights and working 
conditions of public school teachers. Among the identified challenges, the objective is to 
analyze the effects of the reform on union revenues, teacher participation, and the bargaining 
capacity of representative entities. The methodological procedures involve qualitative 
research, with an exploratory approach and the use of documentary, bibliographic, and 
statistical analysis. It is concluded that the reform has led to a scenario of significant financial 
and organizational weakening of unions, requiring new strategies for mobilization and 
sustainability to defend teachers' rights. 
 
Keywords:  
Labor reform; Teachers' unions; Public education; Union financing; Teachers. 
 
  



 

Revista Insigne de Humanidades, Natal, v. 2, n. 1, jan./abr. 2025. 

 

104 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em novembro de 2017, foi sancionada a Lei Nº 13.467, no Governo Michel Temer, 

conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, que modificou vários artigos da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), bem como alterando a Lei 6.019 de 1964 que dispõe sobre a 

terceirização de mão de obra. Flexibilizar a legislação trabalhista e os aparatos de proteção 

social é uma tendência verificada no capitalismo contemporâneo, sobretudo na hegemonia 

neoliberal e na dinâmica da acumulação flexível. Portanto, torna-se relevante o estudo desse 

fenômeno, em razão das formas de precarização que têm sido implementadas, sobretudo a 

partir do desmonte no financiamento das entidades sindicais. Busca-se, assim, como objetivo 

deste estudo, abordar o impacto da Reforma Trabalhista (Lei Nº 13.467/2017) no 

financiamento das entidades sindicais representantes de docentes da rede pública de ensino, 

visando entender em que medida essa nova legislação trabalhista impactou as entidades, em 

razão da diminuição da taxa de sindicalização, da queda da arrecadação da contribuição 

sindical, bem como da dificuldade de mobilização e da participação dos obreiros nas ações 

coletivas. 

Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico a fim de estabelecer um sucinto 

panorama sobre os direitos trabalhistas, desde seu surgimento até a referida reforma em 

2017. Em seguida, retratou-se os efeitos da reforma para entidades sindicais e suas 

negociações, bem como os efeitos para a classe de professores da educação, através de dados 

oriundos do IBGE que dizem respeito às taxas de arrecadação e sindicalização ao longo dos 

anos. Ao todo, este estudo se organiza em seis seções, incluindo esta introdução. 

 

2 O SURGIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL 

 

Segundo Costa (2015), a história jurídica do trabalho no Brasil é dividida em três 

fases: Fase pré-histórica (da independência até a abolição da escravatura em 1888); a Fase 

histórica (da abolição da escravatura até a Revolução de 1930) e a Fase contemporânea que 

começa com a Revolução de 1930 e prossegue até os nossos dias. 

Não obstante a presença de leis de cunho eminentemente trabalhista, os direitos do 

trabalhador somente se positivaram, por influência da Primeira Guerra Mundial e da 

Constituição de 1934 - que incluindo um rol de garantias e direitos da classe operária- 

fomentaria a criação de juntas de conciliação e julgamento e a figura do órgão do Ministério 

do trabalho, indústria e comércio (Costa, 2015). 

Todos esses direitos em conjunto com outras leis esparsas foram reunidos num 

único documento na forma de uma Consolidação de leis trabalhistas no ano de 1943. Neste 

sentido, Silva (2012), destaca que a primeira Constituição brasileira que dispôs sobre o direito 

do trabalho foi a de 1934, discorrendo basicamente sobre a organização sindical, o salário-

mínimo, a jornada de oito horas de trabalho, o caráter nacional do trabalho, a isonomia 
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salarial, a proteção ao trabalho das mulheres e dos menores, o repouso semanal, as férias 

anuais remuneradas, o acidente de trabalho, as convenções coletivas e a Justiça do Trabalho. 

Percebe-se, desta forma, que o desenvolvimento efetivo do Direito do Trabalho 

somente se dá a partir da constitucionalização de direitos trabalhistas na Constituição de 1934. 

A partir de então, tem-se a integração da Justiça do Trabalho (que até então era um órgão do 

Executivo) no Poder Judiciário na Constituição de 1946 e surgem diversas leis como do repouso 

semanal remunerado (1949); da Gratificação Natalina (1962); o Estatuto do Trabalhador Rural 

(Lei 4.214/66); a lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (1966) e a Lei de Trabalho Rural 

(5.889/73). 

 

2.1 OS DIREITOS TRABALHISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

De acordo com Costa (2015), a Constituição de 1988 ampliou de forma significativa 

os direitos dos empregados, valorizando o trabalho humano ao inseri-lo nos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, tratando de maneira isonômica os empregados urbanos e 

rurais, bem como os demais empregados e trabalhadores. 

Para Silva (2012), ao garantir a proteção ao trabalho de forma ampla nos artigos 7º 

ao 11º, intitulados “Dos direitos sociais”, a Constituição de 1988, visava assegurar as condições 

mínimas de trabalho a classe trabalhadora brasileira. 

Importante salientar o caráter progressista do texto constitucional no que é 

pertinente à enunciação de direitos trabalhistas, obrigando o Estado, bem como os 

particulares à sua observância. Assim, ao enumerar os direitos concernente à jornada de 

trabalho, horas extras, terceiro salário, seguro-desemprego, férias, garantia de irredutibilidade 

do salário, entre outros, o constituinte objetivou garantir direitos 

fundamentais ao desenvolvimento do trabalho com vistas à preservação da vida e 

dignidade do trabalhador, bem como sua dignidade enquanto ser humano. 

 

2.2 A REFORMA TRABALHISTA DE 2017 NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

A Lei Nº 13.467/2017 alterou a Consolidação das Leis do Trabalho inserindo duas 

modificações em seu texto (Brasil, 2017). Primeiramente, alterou o artigo 578 determinando 

que o desconto da contribuição sindical seria feito apenas se houvesse prévia e expressa 

autorização do trabalhador. Em seguida, no que tange à forma pela qual a cobrança seria 

realizada, o referido artigo estabeleceu que, para os empregados - que eram descontados 

diretamente na folha de pagamento -, o desconto da contribuição sindical somente poderia se 

dar pela autorização prévia e expressa dos trabalhadores (Batista; Seferian, 2020). 
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Conforme pesquisa realizada pela Rede de Estudos e Monitoramento 

Interdisciplinar da Reforma Trabalhista (REMIR), a partir da Reforma Trabalhista, a contribuição 

sindical deixou de ser a principal fonte de custeio das entidades sindicais. Segundo o estudo, 

em que pesem as diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADINs) impetradas no 

Supremo Tribunal Federal (STF), os sindicatos não lograram êxito e passaram a buscar 

introduzir outras formas de financiamento, especialmente por meio de cobranças vinculadas 

à negociação coletiva. Assim, segundo a REMIR, a mensalidade sindical, bem como a taxa 

negocial se tornaram a estratégia mais popular mediante sua inclusão nas convenções e 

acordos, assim como a participação nos lucros e resultados (Galvão; Andrea, 2019). 

Os efeitos desse desmonte institucional tendem a repercutir de forma mais cruel 

sobre os segmentos mais vulneráveis, levando ao agravamento das desigualdades sociais e 

regionais. No Nordeste, por exemplo, comparando-se às regiões mais industrializadas do país, 

o acesso aos direitos trabalhistas se manteve historicamente em patamares mais restritos, 

com parcelas majoritárias dos trabalhadores jogados à informalidade e à pobreza. Agora, o 

sistema de proteção social erguido a partir dos anos 1930/1940 sofreu severo ataque, e desta 

forma, seus reflexos sobre os trabalhadores mais vulneráveis se tornaram mais impactantes 

(Oliveira; Ladosky; Rombaldi, 2019). 

Desta forma, percebe-se o antagonismo na atuação do Estado quanto à 

regulamentação das questões do trabalho pois deveria atuar em prol da melhoria das 

condições laborais, afinal, a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), trata-se de um princípio contido na legislação 

brasileira e deve embasar todo o ordenamento jurídico do país. No entanto, de 

forma contraditória, percebe-se que o Estado adotou a visão utilitarista com vistas 

a atender as exigências do mercado, rompendo, com a diretriz protetiva que deveria orientar 

o Direito do Trabalho, reduzindo o sentido da dignidade da pessoa humana – inerente a 

qualquer tipo de labor (Rafagnin; Nogueira, 2021). 

 

3 CUSTEIO DAS ENTIDADES SINDICAIS E NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

Em 1943, havia o Decreto nº 1.402/1939, que regulava a Constituição de 1937, 

quando houve a edição do Decreto nº 5.452/1943, que consolidou as normas trabalhistas 

esparsas à época num único documento, ou seja, na Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT 

permaneceu praticamente intacta, a despeito das inúmeras constituições que se seguiram, 

quais sejam: a Constituição de 1946, a de 1967 (Regime Militar) e a de 1988 conhecida como 

Constituição Cidadã (Oliveira Neto, 2008). 

Segundo o autor, é importante destacar que o direito sindical brasileiro se funda em 

alguns princípios que lhes são próprios, quais sejam: o princípio da unicidade sindical – 

vedação de mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base territorial; a 

sindicalização por categoria, tanto profissional quanto econômica – caráter vertical da 

estrutura sindical - ; a autonomia privada coletiva, que autoriza os interlocutores sociais a 
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editarem normas sobre condições de trabalho por meio de convenções e acordos coletivos de 

trabalho; o poder normativo da Justiça do Trabalho – que autoriza o órgão judicial a trabalhar 

a norma no sentido de decidir, criar, modular e aplicar a norma ao caso concreto sempre 

respeitando as disposições mínimas já estatuídas em lei e instrumentos coletivos, e o 

financiamento sindical restabelecido através de contribuição obrigatória, descontada de todos 

os trabalhadores, sindicalizados ou não (Oliveira Neto, 2008). 

No que tange ao financiamento sindical, artigo 8º, IV, da Constituição Federal de 

1988, dispôs sobre a contribuição para o custeio do sistema confederativo, estabelecendo que 

esse desconto seria possível “independentemente da contribuição prevista em lei”. Assim, 

percebe-se que a CF de 88 conciliou os institutos da liberdade sindical individual com a 

contribuição sindical obrigatória (Oliveira Neto, 2008). 

No entanto, ainda para Oliveira Neto (2008), com o advento da Lei Nº 13.467/2017, 

este regramento foi posto em xeque, já que modificações foram inseridas no texto da CLT. 

Inicialmente, alterou-se o texto do artigo 578 para dispor que as cobranças de contribuição 

sindical seriam feitas somente se “prévia e expressamente autorizadas”. Tal alteração, atingiu 

fortemente o movimento sindical. Os recursos para o desenvolvimento das atividades sindicais 

reduziram drasticamente, fragilizando e até mesmo impossibilitando sua atuação. 

Consoante, os dados do Ministério do Trabalho apontam que, em 2017, R$ 2,233 

bilhões haviam sido repassados a entidades laborais, incluindo federações, confederações e 

centrais. Em 2021, os repasses baixaram para R$ 21,4 milhões. Essa relação pode ser vista no 

Gráfico 1 abaixo: 

 

Gráfico 1. Arrecadação das entidades sindicais laborais (sindicatos, federações, confederações e 

centrais), 2017-2021 – em reais (R$)1 

 
Fonte: adaptado da matéria da Brasil de Fato (Konchinski, 2022), com base nos dados do Ministério do 

Trabalho. 

https://docs.google.com/document/d/1XNcwcQD5lyzdwQntvi7Momnbxa1Y-iDy/edit#heading=h.898n9ohbdufk
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Segundo Konchinski (2022), apenas com relação aos sindicatos obreiros, houve uma 

redução na arrecadação como o imposto sindical de R$ 1,473 bilhão para R$ 13,1 milhões em 

cinco anos como consequência imediata da reforma, segundo dados do governo. Ainda 

segundo o(a) autor(a), o imposto sindical respondia, em média, por um terço de toda a 

arrecadação de sindicatos. Sem ele, muitas dessas instituições se viram obrigadas a demitir 

funcionários. Segundo o autor, os sindicatos demitiram trabalhadores e, para acertar as 

rescisões contratuais, tiveram, inclusive, que vender seu patrimônio, sendo que alguns 

chegaram a desfazer da própria sede, de clubes de campo e outros bens amealhados ao longo 

de anos. 

Na Tabela 1 são apontadas as arrecadações das centrais sindicais após a Reforma 

Trabalhista. Já no Gráfico 2, é possível ver o total por ano, de 2017 até 2021. 

 

Tabela 1 – Arrecadação contribuição sindical (2017-2021) 

Centrais sindicais  

(em milhões de R$) 

2017 2018 2019 2020 2021 

CSB 14.100.677 1.949.283 605.113 305.954 183.899 

CTB 15.407.592 1.444.844 260.934 126.043 97.669 

CUT 62.245.252 3.531.851 441.539 300.116 274.084 

FS 51.305.038 5.269.784 947.673 571.962 550.181 

NCST 24.188.812 2.359.678 297.529 200.029 195.176 

UGT 46.016.766 5.263.667 1.031.062 663.280 600.502 

Fonte: adaptado da matéria da Brasil de Fato (Konchinski, 2022), com base nos dados do Ministério do 

Trabalho 
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Gráfico 2. Total de arrecadação das centrais sindicais após a Reforma Trabalhista (2017- 2021) 

 

Fonte: adaptado da matéria da Brasil de Fato (Konchinski, 2022), com base nos dados do Ministério do 

Trabalho 

 

Segundo Galvão (2019, p. 214), os dados divulgados pelo Governo Federal apontam 

que a contribuição sindical obrigatória caiu 90% entre abril de 2017 e abril de 2018. É o que 

constata o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE 

(2018, p. 5) junto às centrais sindicais. O estudo identifica que, quando se coteja a arrecadação 

da contribuição sindical do mês de abril de 2018 à de abril de 2017, percebe-se uma redução 

da ordem de 90%. Entre as Centrais, foi a Central Única dos Trabalhadores (CUT) quem 

registrou a maior redução da receita (queda de 94%); e a CSB, a menor (queda de 85%). O 

DIEESE observa ainda que: 

 

Em 2018, 1.391 entidades (20% do total) não receberam recursos 
referentes à Contribuição Sindical. Dessas, 11% haviam arrecadado 
mais de R$ 100 mil em 2017 e foram, dessa forma, profundamente 
afetadas pela reforma trabalhista. Entre aquelas que recolheram 
recursos relativos à Contribuição Sindical em 2018, 3.309 (48% do 
total) receberam menos de 10% da receita do ano anterior; 1.072 (15% 
do total) receberam entre 10% e 20% da receita de 2017; e 482 (7% do 
total), entre 20% e 30% da receita também de 2017. Juntas, 
representam, portanto, quase 70% das entidades sindicais cadastradas 
na CEF. Por outro lado, 98 entidades – cerca de 1,3% do total – 
receberam mais recursos do que obtido no ano anterior (Dieese, 2018, 
p. 5). 
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A Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista – 

REMIR, realizou uma pesquisa qualitativa onde se verificou que: 

 

o imposto sindical deixou de figurar como principal fonte em 86% dos 

casos em que fora mencionado anteriormente. A mensalidade ganha 

importância como primeira fonte em 40% dos casos e a taxa negocial 

ganha importância como segunda fonte em 35%. (Galvão, 2019, p. 

214-215). 

 

Graves foram as consequências diante do colapso financeiro sofrido pelas entidades 

sindicais. Com respaldo na pesquisa da REMIR, “a grande maioria dos entrevistados sustentou 

que houve alteração, para pior, nas condições de negociação” (Galvão, 2019, p. 212), o que 

resulta do enfraquecimento das entidades no momento da negociação. 

Além disso, verificou-se uma queda acentuada no número de convenções e acordos 

coletivos firmados a partir da Reforma Trabalhista. Consoante o DIEESE, segundo a plataforma 

Mediador, criada pelo Ministério do Trabalho para o registro de convenções e acordos 

coletivos de trabalho, percebe-se que em números absolutos, de janeiro a outubro de 2018, 

“as convenções registravam queda de 25% em relação a igual período de 2017; e os acordos, 

queda de 23%” (DIEESE, 2018, p. 7). Os dados demonstram, portanto, uma diminuição da 

quantidade de negociações coletivas e a consequente redução do acesso dos trabalhadores à 

direitos, demonstrando o enfraquecimento das condições de negociação, bem como uma 

“maior cautela” dos sindicatos no engajamento em negociações coletivas. (Galvão, 2019, p. 

212). 

Tais números, no entanto, não devem ser observados isoladamente pois a queda de 

negociações coletivas num momento em que se permite que a negociação coletiva reduza o 

nível de proteção estabelecido em lei, acabaria se mostrando um “fenômeno ambíguo”. 

(Batista; Seferian, 2020). 

Além disso, é importante pontuar sobre o fim da ultratividade relativa das normas 

coletivas. Segundo essa teoria, as normas negociadas em acordos e convenções coletivas de 

trabalho continuariam a ser exigíveis mesmo após o término de sua vigência, até uma nova 

norma coletiva entre em vigor (Silva; Gomes, 2022). 

Em 2011, o STF julgou a inconstitucionalidade da Sumula 277 do Tribunal Superior 

do Trabalho que garantia a ultratividade do conteúdo de acordos e convenções coletivas de 

trabalho após o término de sua vigência até a pactuação de um novo instrumento, garantindo 

assim que as normas coletivas produzissem efeitos mesmo após o término da vigência das 

mesmas. Esse julgamento, por si só, ocasionou entraves no trâmite das negociações já que os 

sindicatos patronais se colocaram a criar obstáculos para a assinatura dos acordos e 

convenções coletivas já que para se instaurar o Dissídio Coletivo, seria necessário o “comum 

acordo” introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004 que alterou o artigo 114, §2º da 

Constituição Federal.  
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Para coroar esse entrave, a Reforma Trabalhista consolida esse entendimento ao 

inserir o parágrafo 3º no artigo 614 da CLT que veda expressamente o efeito ultrativo das 

normas coletivas. 

Essa situação fica clara, nos estudos Scherer (2019, p. 192) que aponta que “do total 

dos respondentes” de uma pesquisa que se baseia em dados de natureza qualitativa guiada 

pelo DIEESE com dirigentes sindicais filiados à Central Única dos Trabalhadores – CUT, que: 

 

59,5% consideraram que o resultado da negociação de 2018 foi pior 
do que o normal, pela perda de direitos, dificuldades para conquista 
de novos direitos, pauta patronal extensa e pressão devido ao fim da 
ultratividade. Apenas 12,7% responderam que o resultado foi melhor, 
mas, em muitos desses casos, a negociação ficou restrita ao item 
salarial, quando o acordo, para as outras cláusulas, tinha vigência 
bianual (Scherer, 2019, p. 192). 

 

Percebe-se com isso o forte ataque que a reforma faz à organização dos 

trabalhadores, hoje representada pelos sindicatos. É evidente o objetivo de liofilizar a 

organização sindical para fragilizar o trabalhador e garantir que o capitalista possa impor a sua 

vontade, exigindo sua dinâmica de negociação sem resistência e organização coletiva. Esse 

cenário se mostra preocupante e denota quão perversas tem sido as alterações legislativas e 

jurisprudenciais nos últimos anos, reduzindo o poder dos sindicatos desempenharem sua 

tarefa na defesa da classe trabalhadora. 

 

4 A REDUÇÃO DO NÚMERO DE SINDICALIZADOS APÓS A REFORMA TRABALHISTA 

 

Na análise de Peret (2020) com base no IBGE, em 2019, o índice de trabalhadores 

associados a entidades sindicais era de 11,2% da população ocupada no Brasil, ou seja, 10,6 

milhões de trabalhadores, marcando um decréscimo de 951 mil se comparado a 2018, ocasião 

em que a taxa era de 12,5%. Grande parte dessa redução se deu na administração pública, 

defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais. Segundo o instituto, “com esse 

recorde na série histórica iniciada em 2012, pela primeira vez o grupo saiu da primeira posição 

no ranking das taxas de sindicalização, ficando atrás da agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura (18,4% contra 19,4%)”. Percebeu-se também uma queda na taxa 

de sindicalização dos empregados no setor público no percentual de 25,7% em 2018 para 

22,5% em 2019, como demonstrado no Gráfico 3. 

Os estudos do instituto apontam que, em que pese a reforma trabalhista de 2017, 

que extinguiu a obrigatoriedade de contribuição sindical almejar os trabalhadores da iniciativa 

privada, os resultados das pesquisas apontam que a toda a organização sindical foi afetada. 

De acordo com Beringuy (2020) apud Peret (2020), 
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As grandes centrais sindicais congregam trabalhadores do setor 
público e privado, como professores e médicos, por exemplo. Num 
primeiro momento, as atividades com mais contratos celetistas 
tiveram maiores quedas em 2018, porém a perda nos recursos e 
capacidade de organização e mobilização das centrais sindicais pode, 
também, ter afetado o setor público. (Beringuy, 2020 apud Peret, 
2020). 

 

A pesquisadora aduz que as aposentadorias representam outro fator que ensejou 

na queda do número de associados das entidades sindicais: 

 

Diante da tramitação da reforma da Previdência, em 2019 vários 
servidores públicos que já reuniam alguns requisitos para 
aposentadoria adiantaram seus pedidos. No primeiro semestre de 
2019, houve mais pedidos de aposentadoria no setor público do que 
em todo o ano de 2018. Os servidores mais antigos costumam ser 
associados a sindicatos, e suas aposentadorias representaram uma 
queda na taxa de sindicalização. (Beringuy, 2020 apud Peret, 2020). 

 

Verifica-se que também houve uma importante queda na taxa de sindicalização dos 

empregados no setor público no percentual de 25,7% em 2018 para 22,5% em 2019. Em 

contrapartida, a número dos trabalhadores familiares auxiliares, majoritariamente fulcrados 

na atividade rural, foi de 11,9% para 11,8%. Assim, percebe-se uma possível justificativa para 

a menor queda na sindicalização na agropecuária, pesca e aquicultura (de 12,5% para 11,2%). 

 

Gráfico 3. Taxa de sindicalização (grupamentos de atividade acima de 10%) 

 
Fonte: Agência IBGE Notícias, elaborado a partir dos dados da PNAD Contínua / IBGE (2019) 
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Também de acordo com o IBGE, o número de pessoas ocupadas como empregador 

ou conta própria registradas no CNPJ alcançou, em 2019, 29,3% ou seja, 8,4 milhões de 

pessoas. Segundo Beringuy (2020) apud Peret (2020), 

 

Apesar do avanço em relação a 2012 e da recuperação após a queda 
em 2017, esse percentual ainda é relativamente baixo, menos de um 
terço do total desse grupo. O registro no CNPJ evidencia a tendência 
da formalização do empreendimento. As taxas regionais mais baixas, 
registradas no Norte e Nordeste, refletem a alta taxa de informalidade 
nessas regiões. (Beringuy, 2020 apud Peret, 2020). 

 

Ainda segundo a analista, 

 

separando-se os dois grupos, observa-se a incidência muito maior do 
CNPJ entre os empregadores. A população ocupada por conta própria, 
que tem maior peso relativo nesse grupo, tem um percentual de 
registros muito pequeno, o que puxa a taxa para baixo. (Beringuy, 2020 
apud Peret, 2020). 

 

A pesquisa também verificou que nesses registros de CNPJ, a maioria eram de 

mulheres. No que diz respeito às mulheres que trabalham por conta própria, 21,8% tinham 

sido registradas, ao passo que entre os homens o percentual foi de 19,2%. 

No que diz respeito às atividades, o menor número de registros em CNPJ se deu na 

agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (7,2% dos por conta 

própria e 34,4% dos empregadores) em contrapartida com o Comércio, reparação 

de veículos automotores e motocicletas que apresentaram 28,6% e 89,7%, respectivamente. 

 

Figura 1. Associação à cooperativa de trabalho ou produção (%). 

 
Fonte: Agência IBGE Notícias, elaborado a partir dos dados da PNAD Contínua / IBGE (2019) 
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Sob outro enfoque, verificou-se uma queda na afiliação de trabalhadores por conta 

própria e empregadores a cooperativas, tendo atingido em 2019 o percentual de 5,2%, ou seja, 

o índice mais baixo até então verificado. 

Assim, fica evidente a redução do número de trabalhadores filiados a sindicatos 

profissionais, segundo dados do IBGE (2019) que apontam queda de 21,7% desde a reforma 

trabalhista, ocorrida em 2017. Equivale dizer que aproximadamente, 2,9 milhões de 

profissionais, em três anos, cancelaram a adesão à respectiva entidade de classe. A redução 

do número de sindicalizados já era percebida desde 2014, porém foi somente em 2018 que 

ela se deu de forma mais agressiva, ou seja, 1,5 milhão de trabalhadores se desfiliaram do 

sindicato de classe. Em 2017, por ocasião da reforma trabalhista, houve queda de 432 mil 

sindicalizados no país, como é possível visualizar no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Número de trabalhadores sindicalizados no Brasil (contingente apresenta quedas anuais 

seguidas desde 2014) 

 

 
Fonte: Economia/G1 – Fonte: IBGE (2019) 

 

O IBGE (2019) também constatou que a taxa de sindicalização aumenta de acordo 

com o nível de instrução do trabalhador. Segundo o instituto, em 2019, dos 10,6 milhões de 

trabalhadores sindicalizados, 67,3% (7,1 milhões) tinham pelo menos o ensino médio 

completo, enquanto 31,7% (3,4 milhões) tinham ensino superior completo. Cerca de 1% 

(aproximadamente 100 mil) não chegaram a concluir o ensino fundamental. 

A taxa de sindicalização entre os trabalhadores sem instrução ou com ensino 

fundamental incompleto foi de 10,4%. Entre os que tinham ensino fundamental completo e 

médio incompleto, ela é de 7,1% - a menor entre todos os níveis de instrução. Entre os 

trabalhadores com ensino médio completo e superior incompleto, a taxa chegou a 10%. No 

entanto, entre os profissionais com ensino superior completo, a taxa observada foi de 17,3%. 
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Ainda segundo o IBGE (2019), a taxa de sindicalização dos homens (11,4%) era maior 

que a das mulheres (10,9%) em 2019. Apenas no Nordeste a diferença se inverteu, sendo a 

taxa entre elas de 13,7% e entre eles de 12,1%. 

Apesar de se observar nos estudos que quanto maior o nível de instrução, maior a 

taxa de sindicalização, observou-se que pela primeira vez a taxa de sindicalização entre os 

trabalhadores rurais superou a dos funcionários públicos, categoria que sempre manteve os 

maiores índices de trabalhadores associados ao sindicato. Isso pode ser verificado no Quadro 

1, que demonstra a taxa de sindicalização de cada grupamento de atividades nos anos de 2012, 

2016, 2017, 2018 e 2019, bem como a taxa total durante esses anos. 

 

Quadro 1 – Taxa de sindicalização por grupamento (2012, 2016, 2017, 2018 e 2019) 

Grupamentos de atividades no 

trabalho principal3 

2012 2016 2017 2018 2019 

Total 16,1 14,9 14,4 12,5 11,2 

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

23,2 22,4 21,1 19,1 19,4 

Indústria geral 21,1 18 17,1 15,2 13,5 

Construção 8,9 6,6 6,9 5,2 4,2 

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 

10,5 10,4 10 8,1 7,4 

Transporte, armazenagem e 

correio 

20,8 18,4 17,5 13,5 11,9 

Alojamento e alimentação 7,7 7,6 6,8 5,7 5,6 

Informação, comunicação e 

atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e 

administrativas 

 

18,8 

 

17,5 

 

16,9 

 

13,5 

 

12 

Administração pública, defesa e 

seguridade social, educação, 

saúde humana e serviços sociais 

 

24,8 

 

23,7 

 

23,6 

 

22 

 

18,4 

Outros serviços 6,1 5,9 6,2 5,3 4,8 

Serviços domésticos 2,7 3,5 3,1 2,8 2,8 

Fonte: PNAD Contínua (2012/2019) – IBGE (2019). 

  

https://docs.google.com/document/d/1XNcwcQD5lyzdwQntvi7Momnbxa1Y-iDy/edit#heading=h.cyn4ix6oa5ru
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O mesmo se pode perceber no gráfico abaixo (Gráfico 5), que aponta a taxa de 

sindicalização em diversos grupamentos de atividades e onde se vê que em 2019, o setor da 

agricultura, pecuária, produção florestal e pesca, apresentou crescimento em relação à 

administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, 

que até então, lideravam o ranking no que diz respeito ao índice de trabalhadores 

sindicalizados.  

 

Gráfico 5 - Taxa de sindicalização por atividade profissional (2019). 

 
Fonte: Economia/G1 – IBGE (2019) 

 

5 IMPLICAÇÕES DA REFORMA PARA PROFESSORES DA REDE ESTADUAL 

 

A reforma trabalhista e a terceirização irrestrita trouxeram prejuízos a todos os 

trabalhadores, mas especialmente para os professores (Matos; Faria, 2020). Assim, verifica-se 

abaixo as principais vulnerabilidades a que estão expostos os docentes: (i) Professores sendo 

contratados por empresas de trabalho temporário — locadoras de mão de obra. Isso facilitará 

o processo de demissões e a alta rotatividade de emprego (Pinto; Ferreira, 2019); (ii) O fim do 

imposto sindical enfraqueceu a representação sindical e ameaça direitos como planos de 

saúde, assistência jurídica e a gratuidade de bolsas para filhos de docentes (Brasileiro; 

Brasileiro, 2021); (iii) O negociado prevalecendo sobre o legislado diante de um cenário em 

que os sindicatos estão enfraquecidos, fragilizou as condições de trabalho dos docentes já que 

o que for negociado em acordos e convenções coletivas poderá se sobrepor às determinações 

da CLT (Fernandes, 2018); (iv) As horas extras podem ser substituídas por banco de horas 

mediante negociação direta entre empregados e empregadores sem a participação do 

sindicato da categoria profissional. Com isso, o banco de horas para compensação em até 6 

meses pode ser firmado diretamente entre as partes. Isso significa que a escola não está mais 

obrigada a remunerar financeiramente os trabalhos extras (Druck; Dutra; Silva, 2019); (v) 
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Trabalho intermitente: nessa modalidade de trabalho, o professor fica à disposição da escola 

em períodos descontínuos. No entanto, o docente somente será remunerado pelo período 

que trabalhou (Silvestre; Silva; Amaral, 2019); e (vi) Terceirização irrestrita: os professores e 

professoras podem ser contratados como prestadores de serviço, tendo que criar um CNPJ 

para dar nota fiscal à escola e pagar impostos como microempresários, sem direito a férias, 

13º, PLR ou qualquer outro benefício empregatício (Silva, 2019). 

Assim, verifica-se que, mesmo tendo legislação própria, professores da rede 

estadual sofreram com a Reforma. De acordo com Beatriz Cerqueira, presidenta da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT Minas) e do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação 

(SindUTE MG) em entrevista para o portal Brasil de Fato, “Nós temos uma tradição de se 

aplicar no setor público a legislação do setor privado, em que o principal impacto deve ser 

também na contratação” (Dotta, 2017). 

Dentre as principais alterações que impactaram negativamente a classe dos 

professores da rede pública de ensino e o respectivo sindicato, destaca-se a possibilidade de 

se terceirizar a atividade fim de um empreendimento, ou seja, a terceirização irrestrita, a não-

remuneração das horas extras, a jornada intermitente [em que que a prestação de serviço não 

conta com horário fixos], o fim da contribuição sindical obrigatória, bem como o parcelamento 

das férias em até três vezes ao longo do ano. 

Conforme aponta Matuoka (2017), a terceirização da oferta escolar via organizações 

sociais, atinge professores concursados nos Estado e Municípios. Segundo a autora, o impacto 

da reforma vai além das consequências individuais para os educadores, afetando a qualidade 

da educação como um todo. Para ela, a reforma se choca com a Constituição Federal, 

sobretudo no que diz respeito à oferta e a qualidade da educação, a valorização do docente, 

os planos de carreira e a gestão democrática. Em sua análise, o processo de contratação dos 

docentes vai priorizar o menor preço e não a qualidade. 

Para ilustrar tal fato, a Prefeitura de Argelina abriu um edital para pregão para 

contratar professores na modalidade “menor preço”. O edital partia de um pagamento 

máximo de R$ 1.200, para uma jornada de 20 horas semanais. O processo seletivo que incluía 

a apresentação de propostas salariais menores não foi adiante porque acabou interpelado 

pelo Ministério Público de Contas do Estado. 

De acordo com a Andes (2020): 

 

A reforma trabalhista fragilizou sindicatos, ampliou a terceirização, 
legitimou o trabalho intermitente, dificultou o acesso à justiça dentre 
outras reduções de direitos. Com isso, desequilibrou ainda mais as 
relações de trabalho em favor dos empregadores, servindo, inclusive, 
de estímulo ao descumprimento dos direitos restantes. Essa redução 
de direitos com fragilização dos trabalhadores, ao contrário do que 
retoricamente diziam os defensores da “reforma”, e como já era 
obrigatório prever, para quem examinasse a questão com olhos da 
realidade histórica das relações de poder no Brasil, não gerou aumento 
de emprego e sim aumento da “informalidade”, que, bem traduzida, 
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na maior parte da vezes se perfaz pela utilização do trabalho alheio em 
padrões de ilegalidade, redução de salários, potencialização do 
sofrimento no trabalho e fora dele, aumento dos acidentes do trabalho 
etc. (Maior, 2020 apud Andes, 2020) 

 

Entende-se, portanto, que essa redução de direitos dos trabalhadores vai repercutir 

de forma negativa (e por muito tempo) na economia e nas contas públicas, em razão do custo 

adicional com as contingências sociais decorrentes da precarização do trabalho, como 

colocado por Maior (2020) apud Andes (2020). Para ele, a crise social, econômica e humana 

que vivemos tende a se estender e de forma muito grave. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As alterações legislativas ocorridas em 2017 que culminaram na chamada “Reforma 

Trabalhista”, alteraram a espinha dorsal do Direito do Trabalho brasileiro. Arquitetada no 

governo Temer sob a alegação de um suposto fortalecimento das organizações sindicais, 

verifica-se, através de estudos realizados nos últimos anos, que o que se deu foi um desmonte 

das organizações sindicais em razão do desmantelamento do sistema de custeio das entidades 

de classe. 

Notadamente no que diz respeito aos direitos dos professores da rede pública de 

ensino, percebeu-se que o fato de a negociação coletiva prevalecer sobre a legislação 

trabalhista, bem como a permissão para a implementação de banco de horas entre as partes, 

do trabalho intermitente e da terceirização irrestrita, enfraqueceram as entidades sindicais, 

fragilizando as condições de trabalho dos docentes. 

Verificou-se também que a partir de dados obtidos no IBGE, em 2019, o índice de 

trabalhadores associados a entidades sindicais apresentou importante redução a partir de 

2018. Além disso, percebeu-se importante queda na taxa de sindicalização dos empregados 

no setor público. Pela primeira vez, a taxa de sindicalização entre os trabalhadores rurais 

superou a dos funcionários públicos, categoria que sempre manteve altas taxas de associação, 

demonstrando os efeitos da Reforma Trabalhista. 

Os vários aspectos discutidos ao longo deste estudo e dados apresentados por 

institutos oficiais de pesquisa apontam para a constatação de que houve uma importante 

fragilização financeira das entidades sindicais, além da precarização das condições de trabalho 

ocasionadas pela flexibilização das relações de trabalho. Assim, torna-se premente a 

organização da classe trabalhadora e sua conscientização da necessidade de participar da 

manutenção dos sindicatos, sem os quais, não haverá avanço na construção de uma sociedade 

livre, justa e igual. 
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ABSTRACT:  
Conventionality control ensures the practical application of International Human Rights Law 
norms within domestic legal systems. In Brazil, these norms are incorporated through the 
country’s voluntary adherence to international human rights protection systems, with the 
Public Prosecutor’s Office responsible for their effective implementation by adopting a 
resolute approach to humanitarian and democratic protection. Given this, the question is: to 
what extent does the Public Prosecutor’s Office of Rio Grande do Norte (MPRN) promote the 
exercise of conventionality control in the scope of its duties? In this regard, the general 
objective is to identify the promotion of conventionality control by the prosecution body from 
Rio Grande do Norte. The specific objectives are: a) comprehending the significance of 
conventionality control for the effectiveness of international human rights regulations; b) 
assessing the applicability of vertical compatibility mechanisms in Brazilian Law; and c) 
investigating practical circumstances within the MPRN, in which institutional expressions 
prompt the examination of conventionality. The research employs a qualitative approach and 
documentary sources, including the collection of legislation, jurisprudence, doctrines, and 
articles related to the theme, in addition to incorporating a practical case study based on the 
empirical analysis of prosecution actions. This study is justified by the significant role of the 
Public Prosecutor’s Office in adapting the national legal system to the international order, 
considering CNMP Recommendation No. 26/23 and Sustainable Development Goal 16. Thus, 
the research is based on conventionalizing the Public Ministry’s actions through a resolute and 
compatible approach with its constitutional mission. 
 
Keywords:  
International Human Rights Law; Conventionality Control; Public Prosecutor’s Office of Rio 
Grande do Norte. 
 
RESUMO:  
O controle de convencionalidade assegura a efetiva aplicação das normas do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos nos ordenamentos jurídicos internos. No Brasil, a 
incorporação dessas normas ocorre mediante a adesão voluntária do país aos sistemas 
internacionais de proteção aos direitos humanos, incumbindo ao Ministério Público a sua 
efetiva implementação, através de uma postura resolutiva de tutela humanitária e 
democrática. Diante disso, questiona-se: em que medida o Ministério Público do Rio Grande 
do Norte promove o exercício do controle de convencionalidade no âmbito de suas 
atribuições? Nesse sentido, o objetivo geral é identificar a promoção do controle de 
convencionalidade pelo órgão ministerial potiguar. Para tanto, os objetivos específicos são: a) 
compreender a importância do controle de convencionalidade para a efetividade das 
normativas internacionais de direitos humanos; b) verificar a aplicabilidade dos mecanismos 
de compatibilização vertical no direito brasileiro; e c) explorar circunstâncias práticas, no 
âmbito do MPRN, em que as manifestações institucionais ensejam o exame de 
convencionalidade. A pesquisa utiliza de uma abordagem qualitativa e fontes documentais, 
incluindo a coleta de legislações, jurisprudências, doutrinas e artigos relativos à temática, além 
de trabalhar com estudo de caso prático a partir da análise empírica de manifestações 
ministeriais. O trabalho se justifica pela importância do Parquet na adequação do sistema 
jurídico nacional à ordem internacional, tendo em vista a Recomendação nº 26/23 do CNMP 
e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16. Com efeito, o estudo assenta na 
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convencionalização da atuação do Ministério Público através de uma postura resolutiva e 
compatível com a sua missão constitucional. 
 
Palavras-chave:  
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Controle de Convencionalidade. Ministério 
Público do Rio Grande do Norte. 
 
  



 

Revista Insigne de Humanidades, Natal, v. 2, n. 1, jan./abr. 2025. 

 

125 

1 INTRODUCTION 

 

The practical realization of International Human Rights Law is often linked to the 

binding force of international norms within the sphere of states. This normative superiority is 

guided by the pro-persona interpretation criterion, wherein what is most favorable to human 

dignity prevails. Indeed, the notion of sovereignty must be relativized given the compatibility 

of domestic law with the obligations established within international human rights protection 

systems, so these obligations prevail as a standard parameter for vertical control. Considering 

this, in addition to constitutional review, domestic norms are subject to conventionality 

control, with States assuming primary responsibility for compliance by ratifying international 

standards aimed at human rights protection, thereby forming a block of conventionality. 

Nevertheless, the articulation in favor of conventionality control stems from the 

State’s commitment to adapting its legal system. In this context, the Brazilian State recognizes 

the special status of international human rights norms and is also bound by the contentious 

jurisdiction of the Inter-American System. However, the Executive and Legislative branches are 

silent in harmonizing these agreed precepts to domestic legislation. Thus, for democratic and 

humanitarian protection, it is primarily up to the judicial bodies, as integral parts of the 

administration of justice, to adopt interpretations and effects that insert these provisions as 

guarantees of legal protection. Consequently, in a preventive role, it falls to the Public 

Prosecutor’s Office to fulfill its constitutional mission of defending human rights by promoting 

the adoption of conventionality control. 

Considering this, this question arises: to what extent does the Public Prosecutor’s 

Office of Rio Grande do Norte (MPRN) promote the exercise of conventionality control in the 

scope of its duties? In this regard, the general objective is to identify the promotion of 

conventionality control by the prosecution body from Rio Grande do Norte. To attain this 

objective, it is imperative to undertake several steps, which include: a) comprehending the 

significance of conventionality control for the effectiveness of international human rights 

regulations; b) assessing the applicability of vertical compatibility mechanisms in Brazilian Law; 

and c) investigating practical circumstances within the Public Prosecutor’s Office of Rio Grande 

do Norte, in which institutional expressions prompt the examination of conventionality. 

For this purpose, an exploratory and descriptive study was conducted, with a 

qualitative approach using sources of documentary analysis, which included the collection of 

Brazilian and international legislation, jurisprudence from the Inter-American Court of Human 

Rights (I/A Court H.R.), scientific articles, and specialized books in the field of International 

Human Rights Law. At the national level, relevant jurisprudence was examined on the 

electronic portals of superior courts that employed the term “conventionality control” in their 

decisions. Additionally, the study proceeded with a practical case study based on the collection 

of statements from the Rio Grande do Norte prosecution body that referenced international 

treaties ratified by Brazil or Inter-American standards, to be carried out through direct contact 

with Advisors and Prosecutors working as part of the institution. Consequently, this study links 
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International Law sources to human rights legal practice within the Brazilian context to analyze 

situations of potential alignment of domestic norms and legal effects with international 

precepts.  

The research is justified by the importance of identifying the constitutional role of 

the Public Prosecutor’s Office in defending human rights through vertical compatibility with 

the agreed international norms. Furthermore, the study is based on the practical adaptation 

of the national legal system, with emphasis on the prosecution body’s actions, to the initiatives 

proposed in the National Judiciary Pact for Human Rights and Recommendation No. 26/2023 

from the National Council of the Brazilian Public Prosecutor’s Office (CNMP), which, in a 

compendium, seek to insert conventionality control into judicial activities. In turn, it is 

essential to link this action to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), 

especially Global Goal 16, which concerns the promotion of Peace, Justice, and Strong 

Institutions to ensure responsive and participatory decision-making at all levels, following the 

national legislation and international agreements. 

Additionally, the work is part of the academic initiatives of the International Law 

Observatory (OBDI) of Rio Grande do Norte, focusing on International Human Rights Law. It 

also stems from studies conducted by the Research Group (CNPq) International Human Rights 

Law and Persons in Vulnerable Situations of the Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN). Notably, the research is consistent with the content of Resolution No. 262/2023 of the 

CNMP, which establishes a National Permanent Committee for Monitoring the 

Implementation of Decisions from Inter-American Human Rights System Bodies (CONADH) 

within the Brazilian Public Prosecutor’s Office. 

This work is anticipated to elicit a broad perspective on the actions of the Public 

Prosecutor’s Office through the responsive application of international human rights 

standards, thereby encouraging the exercise of conventionality control in prosecutorial 

activities, with a resolution-oriented approach aimed at preventing violations of fundamental 

rights and mitigating unconventional norms and legal consequences. 

 

2 CONVENTIONALITY CONTROL: THE EFFECTIVE APPLICATION OF INTERNATIONAL HUMAN 

RIGHTS NORMS 

 

International Human Rights Law arises from the international community’s interest 

in developing and prioritizing legal norms to protect individuals. The legal foundations for this 

field were established through the Charter of the United Nations (UN), from which the 

cooperative efforts of states to promote respect for human rights and fundamental freedoms 

were solidified (Accioly; Silva, 2019). In this context, Peter Häberle (2016) highlights the 

evolution towards a Cooperative Constitutional State, with the ideal-moral conversion of 

concepts, procedures, and legal competencies, influenced by the trend of economic, social, 

and humanitarian interdependence among Constitutional States. This openness to 

International Law serves as a foundation for the interpenetration of jusconstitutional and 
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jusinternational by recognizing the duty of solidarity in building peace within the cosmopolitan 

dimension of state identity, intertwined in the panorama of international cooperation and 

responsibility (Moreira, 2017). 

Given this, the principle of the primacy of international law sources prevails, 

especially those related to protecting human rights, which emerge with their principles, 

autonomy, and specificity. Due to the expansive nature and typological openness of their 

provisions, these sources elevate the individual to the status of a subject of Public 

International Law (Mazzuoli, 2019). As a result, matters about human rights are of legitimate 

international concern, transcending the State’s territorial authority, which may possess 

restricted political and technical capabilities (Issy, 2022). This enables the protection of these 

rights through numerous legal systems, in a transconstitutional interaction that fosters 

cooperation for the cohesive resolution of disputes (Lopes Filho, 2020). 

Therefore, to promote maximum social advantage, an international normative 

system is adopted that favors interpretations that best protect human dignity, known as the 

pro persona principle (Cambi; Porto, 2021). For this purpose, the applicability of these norms 

requires state commitment to carry out a material vertical compatibility examination of 

domestic law rules, recognizing the superior hierarchy of International Law over the national 

legal order (Mazzuoli; Faria; Oliveira, 2022). After all, with the voluntary adherence of States 

to international human rights instruments, conventionality control is established as a 

mechanism to guarantee the qualified application of these sources within national 

jurisdictions (Moreira, 2017). 

This legal protection arises from fostering dialogue between constitutional and 

international orders through an interaction that shapes a relative exercise of national 

sovereignty3, with inquiry to remove unconventional legal effects and interpretations (Issy, 

2022). From this perspective, given the openness of constitutional jurisdiction to International 

Human Rights Law, dual control of domestic law emerges, which, in compliance with the 

general principles of good faith and pacta sunt servanda, fulfills the role of a peremptory norm 

for agreed international regulations (Moreira, 2015). This binding obligation stems from the 

principle of the relative presumption of conventionality of domestic normative acts, which, as 

in the analysis of constitutionality, imposes on the State the duty to legislate in conformity 

with such specialized sources (Heemann, 2017). 

In effect, this practice is linked to the prevalence of pro-persona interpretation, 

guided not only by customary law that established the foundations for the privileged position 

of human rights protection norms but also by the dialogue of sources, aiming to achieve the 

most suitable outcome in favor of individuals’ interests (Guerra, 2017). In this context, the 

principle of progressivity is also applied, given that compatibility should never restrict rights 

 
3  “This process results in a challenge to Constitutions such as the Brazilian one, molded in the 

traditional sovereignty framework and reflecting ambitions to regulate all facets of social life, 
now filled with international norms that compete for normative space with the Constitution 
itself” (our translation). (Ramos, 2003, pp. 84). 
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but always be exercised progressively, along with the principle of the atypicality of 

conventionality control mechanisms, since no specific or official applicability model exists 

(Heemann, 2017). Thus, the State’s commitment, combined with the actions of public 

authorities, proves essential to guarantee the adequate protection of human rights and the 

coherence between international and domestic norms through the theory of communicating 

vessels. 

Through a dialogical legal order, the harmony between sources facilitates the 

simultaneous and coordinated application of interpretative criteria for the resolution of 

antinomies4, preventing the fragmentation and loss of unity in international Law (Amaral 

Júnior, 2019). This interaction is implemented in two forms: horizontal dialogue fosters a 

complementary relationship that addresses gaps in favor of human interests, while vertical 

dialogue applies international norms to invalidate unconventional domestic provisions due to 

omission or explicit rivalry among sources (Guerra, 2017). In this regard, the dialogue of 

sources is fundamental to conventionality control, as it enables a method of communication 

between norms that, combined with the foundations of international hermeneutics, ensures 

coherence and harmony within the legal system (Loureiro, 2019). 

The sources of conventionality control are multiple, given the existence of various 

international human rights systems structured by organic and normative frameworks that 

influence the implementation of supervision and control mechanisms through which judicial 

bodies can monitor, oversee, and investigate circumstances of violations (Kluge, 2022). The 

provision of international legal instruments confers the formation of a block of conventionality, 

which, when recognized domestically, is added to the constitutional order through a set of 

norms, rules, and principles that contribute to vertical harmonization mechanisms. In contrast, 

laws, decrees, provisional measures, constitutional norms, judicial decisions, and legislative 

omissions are assigned as normative materials subject to control (Dantas; Moreira, 2023). 

After all, the criteria in the block of conventionality attribute evaluative significance to their 

configuration as controlling norms intended to realize human rights within the context of the 

dialogue of sources (Loureiro, 2019). 

This block consists of systems established by treaties and bodies designated by a 

community of States. The multiplicity of international systems and instruments share the 

common purpose of human protection, operating in a coordinated, supportive, and dialogic 

manner with national protection (Kluge, 2022). The universal system, linked to the United 

Nations structure, encompasses the alignment of efforts around supranational documents and 

 
4  “In international Law, antinomy is characterized by the existence of incompatible norms that 

cannot be simultaneously applied by the interpreter. (...) The main reason for the occurrence 
of antinomies in international Law is the fragmentation of international Law, which stems from 
the proliferation of international rules; the increase in political fragmentation; the 
regionalization of international Law; the emancipation of individuals from nation-states; and 
the specialization of international regulatory activity” (our translation). (Loureiro, 2019, pp. 71-
72). 
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institutions aiming to promote and standardize human rights. Regional systems, in turn, tailor 

these interests to nearby units, facilitated by regional-local management and communication. 

Within this framework, the Inter-American System of Human Rights Protection (IASHR) is 

positioned as a complementary mechanism to domestic order, performing a subsidiary 

function to the member States of the American continent, including Brazil5, linked to the inter-

American conventions and its corresponding contentious jurisdiction (Guerra; Guerra; 

Manganote, 2022). 

This convergence of international provisions fosters the perception of 

conventionality control, which reinforces the commitment to honor international agreements 

to guarantee the adequate protection of human rights. The pro persona principle is formally 

consolidated in Article 5.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)6 

and Article 5 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)7. 

In turn, the binding force of treaties expressly materialized in the terms of Articles 26 and 27 

of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) of 19698. 

In the Inter-American scenario, the American Convention on Human Rights (ACHR), 

in its Articles 1.1, 2, and 29, essentially provides the commitment of States Parties to respect 

the rights it recognizes, which includes adopting internal measures to ensure this application, 

in line with interpretative criteria that foster intercommunication and mutual reinforcement 

through the dialogue of sources (United Nations, 1979). Similarly, the I/A Court H.R., through 

Advisory Opinion OC-5/85 and Advisory Opinion OC-14/94, has maintained a stance that 

upholds conventional provisions over less protective internal norms. This regional block of 

conventionality has led to the formation of an Ius Constitucionale Commune Latino-Americano 

(ICCAL), in which minimum and common standards resonate in the dialogue between Courts, 

 
5  In 1992, Brazil enacted the American Convention on Human Rights (also known as the Pact of 

San José), incorporated into domestic law through Decree No. 678. Subsequently, through 
Decree No. 4,463 of November 8, 2002, the country ratified the Declaration Recognizing the 
Compulsory Jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights to recognize the binding 
force of the standards established in the judgments of the inter-American jurisdiction.  

6  In the sense that “there shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental 
human rights recognized or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, 
conventions, regulations or custom on the pretext that the present Covenant does not 
recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent” (United Nations, 1976a, pp. 
4). 

7  In verbis: “Article 5. (...) 2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental 
human rights recognized or existing in any country in virtue of law, conventions, regulations or 
custom shall be admitted on the pretext that the present Covenant does not recognize such 
rights or that it recognizes them to a lesser extent”. (United Nations, 1976b, pp. 2). 

8  Article 26 ratifies the general principles of good faith and pacta sunt servanda, stating that 
“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good 
faith”; meanwhile, Article 27 addresses the impossibility of a State Party invoking domestic 
provisions to justify its failure to perform an international treaty. (United Nations, 2005, pp. 
11). 
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the inclusion of social systems, and legal pluralism under a multicultural integration identity 

and a process of inter-Americanization of national norms (Dantas; Moreira, 2023). 

The legality of international human rights norms provides material and evaluative 

power to the conventionality block, although it is insufficient by itself to ensure full 

implementation, as it relies on mechanisms of enforcement linked to interpretative standards 

with binding and direct legal effects on the parties. Human Rights Courts have precisely this 

role of guiding and judging States, not only to ensure the promotion of international norms 

but also to ensure that, if violated, they are adequately protected and remedied (Guerra; 

Guerra, Manganote). From this perspective, the judgments of the I/A Court H.R. produce 

international res judicata authority, highlighting the maximal effectiveness of human rights, 

serving as precedents for domestic judicial bodies to follow, which, therefore, reveals member 

countries’ obligation to align their internal norms based on vertical compatibility (Cambi; 

Porto, 2021). 

In the judgment of the Case of Almonacid Arellano et al. v. Chile in 2006, it was 

established that the duty of conventionality control must be fulfilled primarily by the national 

judiciary; and only in cases of exceptional noncompliance would it advance to the Inter-

American Commission on Human Rights (IACHR)9. Consequently, in the Case of Cabrera García 

and Montiel Flores v. Mexico in 2010, the concept of a block of conventionality was enshrined, 

which is integrated into the constitutional order under the imperative of dual control, achieved 

through the domestic incorporation of international norms, that judicial bodies must assess 

with an inter-jurisdictional dynamic (OAS, 2010). Significantly, precedents established in Inter-

American jurisprudence have erga omnes efficacy, meaning all States Parties are bound to 

ensure these decisions’ continuity, dynamism, and coherence (Kluge, 2022).  

As a result, international hermeneutics calls for a dialogue between international 

courts and national tribunals based on the commitment of State entities to human rights, and 

for this to happen, it is necessary to abandon the thesis of absolute State sovereignty and 

purely nationalist interpretations (Loureiro, 2019). The jurisprudence of regional systems 

influences international-local communication rooted in the shared ratio decidendi that 

expands the protection of human rights (Cambi; Porto, 2021). In fact, given the paradigm of 

the Cooperative Constitutional State, a Cooperative Jurisdiction logically arises as a typical 

function of the state, which requires an openness to international law across all state organs 

(Moreira, 2017). In this sense, domestic conventionality control is applied through a normative 

 
9  “When a State has ratified an international treaty such as the American Convention, its judges, 

as part of the State, are also bound by such Convention. This forces them to see that all the 
effects of the provisions embodied in the Convention are not adversely affected by the 
enforcement of laws which are contrary to its purpose and that have not had any legal effects 
since their inception. (...) To perform this task, the Judiciary has to take into account not only 
the treaty, but also the interpretation thereof made by the Inter-American Court, which is the 
ultimate interpreter of the American Convention” (OAS, 2006, pp. 54-55). 
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confrontation appropriate to the specific case, with this duty assigned to all jurisdictional 

bodies and political authorities in the state according to their competencies (Guerra, 2017).  

Therefore, the effective vertical harmonization of the block of conventionality within 

the domestic legal order is a responsibility shared by all public authorities to be carried out ex 

officio (Kluge, 2022). From the legislative incorporation of treaties, through implementation 

by the Executive, to the primary obligation of the Judiciary to enforce these norms, it is the 

State’s duty to enable the practical application of international sources in the domestic scope. 

Indeed, conventionality control functions as a “guarantee”, serving as a mechanism to protect 

internationally enshrined and domestically adopted human rights (Guerra; Moreira, 2017). 

Given this, the following section addresses the application of dual vertical control within 

Brazilian Law, given the responsibility of national judicial bodies to harmonize domestic norms 

with the international precepts adopted by Brazil, thereby ensuring the primacy of human 

rights in the national legal system.  

 

3 THE APPLICABILITY OF VERTICAL COMPATIBILITY IN BRAZILIAN LAW 

 

In Brazil, the transition to a Democratic State of Law, with the 1988 

Brazilian Constitution, established a complementarity between democratic duties and respect 

for fundamental rights (Cambi; Porto, 2021). Thus, the conventionality control finds its 

foundations in the Magna Carta: Article 1, III, which enshrines human dignity as the basis of 

the State; Article 4, II, and IX, which highlight the prevalence of human rights and international 

cooperation and the sole paragraph, which promotes the integration of Latin American 

peoples, as an opening clause for a Cooperative Constitutional State and the foundations of 

the ICCAL; and Article 5, §§ 1 and 2, given the express immediate and expansive application of 

human rights, consolidating the integration of a block of conventionality in the domestic legal 

order and consecrating the pro persona interpretative criterion. Additionally, the country’s 

adherence to the IASHR and the jurisdiction of the I/A Court H.R., together with Article 7 of 

the Transitional Constitutional Provisions Act, reinforces the establishment of dialogic 

jurisdictional protection.  

The domestic legal effects of an international treaty depend on its legislative 

incorporation, which is completed by the final enactment of a Promulgation Decree (Moreira, 

2015). International human rights documents incorporated into national law, to be interpreted 

based on the pro persona principle, carry normative status tied to their original admission 

procedure. Treaties ratified through qualified approval in Congress have a constitutional 

amendment-level hierarchy (per Article 5, § 3 of the Brazilian Constitution), while those 

approved by a simple majority have supra-legal status10. In this scenario, domestic norms are 

 
10  Indeed, Article 5, § 2 of the Brazilian Federal Constitution expressly incorporates the rights and 

guarantees of international treaties to which the country is a party. For this purpose, the 
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subject to a dual vertical compatibility process, legitimizing the mechanism of conventionality 

control, which complements the domestic legal order (Camelo; Moreira, 2024).  

Nevertheless, given the prevalence of norms that favor human rights, the discussion 

on the hierarchy of international sources in the domestic sphere primarily guides the 

procedural mechanisms applied to normative conformity (Dantas; Moreira, 2023). In light of 

the premise of the supremacy of international law, the incorporation of international human 

rights standards into the Brazilian constitutional block reinforces the commitment to a 

discernible public international order (Martins; Moreira, 2011). This implies that the block of 

conventionality, legitimized by the constitutional order, is enforceable and includes sources 

afforded special protection under domestic law. Thus, in conventionality control, the 

hierarchical level of treaties becomes irrelevant since the preference relies on the material 

criterion of better human rights protection, with immediate applicability after ratification, in 

which the responsibility to enforce the signed pacts persists, above all, based on the principles 

of good faith and pacta sunt servanda (Dantas; Moreira, 2023). 

In fact, as a signatory of the IASHR, the country consequently recognizes the binding 

force of the precedents set by the I/A Court H.R., whose interpretation and application of inter-

American standards are conferred mandatory jurisdictional competence, requiring a dialogue 

with local courts to support the domestic application of the ACHR (Cambi; Porto, 2021). In this 

context, following the judgment in the Case of Gelman v. Uruguay in 2011, the legitimacy was 

extended so that all bodies linked to the administration of justice may exercise conventionality 

control ex officio by their respective competencies (OEA, 2011). This understanding 

consolidates the power-duty of every public authority to effectuate the alignment of Brazilian 

Law with international human rights protections (Heemann, 2017). 

Based on this, beyond merely dialogical judicial protection, it is essential to 

implement preventive extrajudicial conventionality control, to be particularly exercised by the 

Legislative and Executive branches through a prior examination of vertical compliance aimed 

at restricting the promulgation of laws incompatible with international standards (Dantas; 

Moreira, 2023). In this scenario, non-jurisdictional national control is defined as improper, 

which can also be exercised by bodies such as the Public Defender’s Office and the Public 

Prosecutor’s Office, while judges and courts carry out proper control since it deals directly with 

the procedural process (Heemann, 2017). However, as the Executive branch, primarily 

responsible for implementing social welfare rights, is remiss in this duty, and the Legislature 

 
constitutional status of international human rights norms depends on approval in both Houses 
of the National Congress, in two rounds, by a three-fifths majority, through a legislative decree, 
under the new procedure introduced by § 3, added by Constitutional Amendment No. 45/2004. 
Nonetheless, according to the interpretation of the Federal Supreme Court, in a decision 
rendered in RE 466.343-1/SP of 2008, other human rights treaties, approved by simple 
legislative process, have primacy over ordinary Brazilian legislation, that is, they are only 
granted infra-constitutional hierarchy, although superior to ordinary norms. Finally, within this 
national legal framework, defined by a three-tier hierarchy of international norms, ordinary 
treaties regularly have the status of ordinary law (Moreira, 2015). 
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fails to adopt domestic legislation, it is incumbent upon the multiple judicial bodies to fulfill 

the realization of human rights precepts forming the Brazilian corpus juris, that is, the domestic 

legal system and integrated international sources (Carneiro, 2023). 

Judicial intervention is fundamental to the duty of protecting fundamental 

guarantees, in which the provision of constitutional and conventional obligations in the legal 

system prevents potential human rights violations. Therefore, conventionality control is 

recognized as an instrument for the promotion of human rights in Brazil, to be exercised by 

public authorities, serving as a powerful mechanism for the Public Defender’s Office and the 

Public Prosecutor’s Office in safeguarding the democratic regime (Cambi; Porto, 2021). In this 

regard, the National Justice Council (CNJ), through Recommendation No. 123, advised that 

Brazilian Judiciary bodies incorporate international human rights conventions and Inter-

American Court jurisprudence in their practices. Thus, it is the responsibility of legal 

practitioners to implement inter-American standards and facilitate a discussion among sources 

to harmonize Brazilian Law and address international demands, thereby functioning as 

practitioners of inter-American Law as well (Cambi; Porto, 2021). 

Given this, it is essential to highlight the responsibility of Brazilian Courts, as judicial 

bodies, to exercise ex officio conventionality control. For instance, the Federal Supreme Court 

(STF), in the judgment of Extraordinary Appeal No. 466.343-SP in 2006, recognized the 

unlawfulness of the civil arrest of the unfaithful fiduciary, as it was contrary to Article 7, § 7, 

of the ACHR, thus conducting a compatibility assessment through a vertical dialogue, which 

even led to Binding Precedent No. 25. Similarly, the 5th Panel of the Superior Court of Justice 

(STJ), in 2016, in considering Special Appeal No. 1.640.084-SP, adopted an understanding that 

the crime of contempt was unconventional, which corroborated with a favorable opinion from 

the Brazilian Deputy Attorney General’s Office, recognizing that the penal typification 

conflicted with Article 13 of the ACHR, in addition to being contrary to the recommendation 

of the IACHR and an Inter-American Court decision in the Case of Palamara Iribarne. However, 

this stance was not solidified despite this innovative and consistent control since the STF 

subsequently adjudicated the legitimacy of the offense within domestic law (Moreira; 

Pinheiro, 2022). 

At the state level, a decision by the Paraná Court of Justice (TJPR) determined the 

immediate continuation of a process aimed at removing parental authority since the 

suspension as a violation was considered a violation of the principles of comprehensive 

protection and the primacy of the interests of children and adolescents, based on a dialogue 

of sources and effective conventionality control11. Meanwhile, the Rio Grande do Norte Court 

 
11  Here’s an excerpt from the decision: “Article 313, item V, of the Code of Civil Procedure must 

be interpreted based on the dialogue between domestic law and international human rights 
law (multilevel constitutionalism), so that, in cases concerning Children and Adolescents, the 
procedural suspension shall only be determined when it concretely observes the principle of 
the superiority and the best interests of the child and adolescent, and is in harmony with other 
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of Justice (TJRN), in a partial ruling on a motion for clarification, exercised conventionality 

control by interpreting the United Nations Convention against Corruption (Merida Convention) 

to uphold the restrictive nature of articles of the Administrative Improbity Law12. 

Despite these demonstrations that reinforce the legitimacy of conventionality 

control in Brazil, the stances of national judges remain largely unconventional. The STF and 

STJ, the two highest courts responsible for guiding national legal understanding, have 

implemented this control in a precarious and sometimes contradictory manner concerning 

international norms, failing to take a vanguard position on this vertical harmonization (Dantas; 

Moreira, 2023). In state courts, decisions are sporadic and often depend on the personal 

efforts of judges or external impulses, although they do not have significant national 

jurisprudence. In TJRN, for example, there is a tendency to resist the application of 

international Law, which is generally applied in accordance with the understanding of a higher 

court to protect domestic law or in disagreement with provisions that have been recognized 

in judicial decisions (Lopes Filho; Moreira, 2021). 

If the Judiciary fails to adhere to this commitment, often due to ignorance or 

negligence concerning international norms essential for human rights protection, the onus 

primarily shifts to other judicial entities to ensure the efficacy of these provisions (Carneiro, 

2023). The lack of innovation in national courts calls for proactive initiatives that promote 

debate and the applicability of the block of conventionality to the Brazilian social reality. For 

this reason, the role of the Public Prosecutor’s Office stands out as a guardian of the legal 

order, whose preventive, interdisciplinary, and coordinated action, linked to a promotional and 

resolutive profile, prompts the structuring of conventionality control as an institutional 

purpose (Mattei, 2022). 

Incidentally, the demand for this stance from the prosecution body, with the duty to 

prevent or remedy human rights violations, is emphasized in recent condemnations issued by 

the I/A Court H.R. against the Brazilian State. The Favela Nova Brasília Case, which deals with 

the murder of civilians, torture, and sexual violence against women committed during a police 

intervention in Rio de Janeiro, highlights the inertia of the local Public Prosecutor’s Office in 

investigating and fulfilling its role of supervising police agencies, which was even a decisive 

factor in the case never being resolved (Guerra; Guerra; Manganote, 2022). The decision 

issued by the Court in 2016 recognized that the activities carried out, or, more accurately, the 

 
constitutional principles (such as the principle of reasonable duration and the comprehensive 
protection of children and adolescents), as well as with the precedents and interpretative 
standards of the Inter-American Court of Human Rights and other human rights treaties to 
which Brazil is a party” (our translation). (TJPR, Interlocutory Appeal No. 0033667-
19.2024.8.16.0000, rapporteur: Judge Eduardo Augusto Salomão Cambi, 12th Civil Chamber, 
publication date: 30/04/2024). 

12  Vide: TJRN, Public Civil Action No. 0813413-08.2019.8.20.5124, rapporteur: Judge Dilermando 
Mota, publication date: 13/05/2024. 
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activities neglected by the Public Prosecutor’s Office, the Police, and the Judiciary, were 

interconnected in a way that perpetuated police violence (OAS, 2017). 

In these terms, as reinforced in the decisions of the Tavares Pereira Case and the 

Honorato Case, both issued in November 2023, related to similar situations of police 

massacres, which were also shelved without due resolution, the Court demanded that the 

Public Prosecutor’s Office, as an independent entity and unrelated to the security forces, take 

the lead in criminal investigations involving serious offenses committed by police officers13. 

Given this, the Inter-American Court considered it essential for the Brazilian State to adopt the 

necessary normative adjustments regarding investigative competence, emphasizing the 

prosecution body’s mission to incorporate conventionality control into its operations (OAS, 

2023b). 

Thus, the importance of conventionality control in Brazilian Law becomes evident as 

a guaranteed mechanism for implementing laws and public policies that adhere to 

constitutional and human rights standards. According to the previously cited condemnations 

by the I/A Court H.R., judicial entities must conduct this control. In this context, the 

intervention of the Public Prosecutor’s Office is fundamental for the promotion of human 

rights, preventing the perpetuation of blatant violations and ensuring the enforcement of the 

block of conventionality integrated into the domestic legal order. With these theoretical 

parameters established, the next topic addresses conventionality control as an institutional 

function of the Public Prosecutor’s Office, reinforced through a case study based on the 

prosecutorial role in the Brazilian State of Rio Grande do Norte.  

 

4 CONVENTIONALITY CONTROL BY THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE 

 

The Public Prosecutor’s Office has a constitutional role in upholding human rights 

and is tasked with ensuring compliance with the norms enshrined in the Brazilian corpus iuris. 

Article 127 of the Federal Constitution assigns the Prosecutor’s Office the responsibility of 

upholding the legal order, the democratic regime, and the inviolable social and individual 

interests, whereas Article 129, II, of the same document, mandates its obligation to implement 

the requisite measures to ensure these protections. As such, the prosecution body holds the 

legitimate role of promoting conventionality control to ensure the harmonization of national 

legislation, regulations, and practices based on the constitutional block and the inter-American 

 
13  All three decisions shared the position that: “The State, within one year of notification of this 

judgment, shall establish the necessary legal mechanisms so that, in situations of presumed 
deaths, torture or sexual violence resulting from a police intervention in which prima facie it 
appears possible that police agents could be involved, immediately following the notitia 
criminis, the investigation is entrusted to an independent body, distinct from the police force 
involved in the incident, is put in charge of the investigation, such as a judicial authority or the 
Public Prosecution Service, assisted by police, criminalistic and administrative personnel 
unrelated to the law enforcement agency to which the possible perpetrator or perpetrators 
belong” (OAS, 2017, pp. 84-85) 
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corpus iuris, guided by legal interpretation principles that prioritize the protection of human 

rights (Kluge, 2022). Thus, the Parquet emerges as a guardian of the inter-American legal order, 

attentive to the precedents set by the Inter-American Court and conventional provisions, with 

the potential to effectively promote their application in Brazil’s social reality. 

In this regard, in alignment with its constitutional mission, the Brazilian Public 

Prosecutor's Office plays a crucial role in expanding human rights. Its actions are embedded in 

a dialogical legal order that reconciles domestic and international norms, whose compatibility 

depends on the commitment of state units to foster a resolutive stance among judicial bodies 

(Camelo; Moreira, 2024). For this reason, the role of the prosecution institution must be 

proactive and preventive, apart from merely demanding initiatives that limit its action to 

judicial proceedings. It is, therefore, essential for the Prosecutor’s Office to prioritize the use 

of all instruments and mechanisms at its disposal, going beyond simple law enforcement 

activities or reactive action. Instead, it should use these tools to prevent human rights 

violations, committed to its mission as a transformative social agent (Mazzuoli; Faria; Oliveira, 

2022).  

That said, it is essential to analyze conventionality control within the scope of the 

Public Prosecutor’s Office. The first subtopic delves into Parquet’s tendency toward a 

resolutive stance, particularly concerning the compatibility of international human rights 

norms, in a broad vertical examination. Next, the second subtopic connects these concepts 

with practical circumstances, focusing on the Public Prosecutor’s Office’s role in Rio Grande do 

Norte. This section comprises two parts: the first addresses a collection of actions in which 

conventionality review was implemented, while the second explores prospective scenarios 

that necessitate the immediate implementation of this review by the institution.  

 

4.1 RESOLUTION-ORIENTED PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE: PREVENTIVE ACTION THROUGH 

CONVENTIONALITY EXAMINATION 

 

The prosecutorial activity of promoting human rights goes beyond the mere role of 

a guardian of the law, which waits for violations of the legal order to intervene in an essentially 

demand-driven manner. The constitutional role of the Brazilian Public Prosecutor’s Office calls 

for preventive action, encouraging voluntary compliance with normative instruments, 

combined with repressive action, essential in the application of coercive measures in the face 

of state inertia, to establish a balance between institutional unity and functional 

independence, in a dialogical construction with the pro persona interpretation (Kluge, 2022). 

The conventionalization of Parquet’s activities facilitates the pursuit of demands through 

resolutive means, leaving behind a reactive model to observe international standards for 

protecting human rights as a modern alternative for conflict resolution (Heemann, 2017). 
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Based on this, the concept of a Resolutive Public Prosecutor’s Office is outlined 

through a comparative analysis of the contrast with the demand-driven paradigm. The 

purpose is to foster a trend that enhances agility and proactivity in the institution’s settlement 

of social conflicts. This is accomplished by an innovative and pragmatic approach focused on 

practical results, utilizing its extrajudicial intervention mechanisms as a primary recourse 

(Rodrigues, 2015). In this context, the Judiciary is seen as a last resort, to be activated only 

when all prior possibilities for settlement have been exhausted or in cases of legal violations. 

The transition from the role of custos legis, that is, a mere guardian of domestic 

norms, to custos juris, responsible for ensuring compliance with all norms incorporated into 

the Brazilian legal system, positions the Public Prosecutor’s Office as a central actor in the 

conventionality review of domestic normative acts (Mazzuoli; Faria; Oliveira, 2022). 

Consequently, as custos juris, the institution also assumes the role of custos tractatus, acting 

as a manager of international treaties, which encompasses a broader responsibility to defend 

the legal order, the democratic regime, and collective interests. 

The evolution of Brazil as a Cooperative Constitutional State requires the Parquet, 

as a political agent serving the State and the administration of justice, to incorporate 

international norms into its institutional performance, expanding its normative mosaic and 

complementing its manifestations (Dias, 2021). Stemming from its constitutional mission, the 

Prosecutor’s Office has a legitimate interest in promoting and protecting human rights, with 

an emphasis on the prevalence and effectiveness of the conventionality block. Through a 

dialogical and politically transformative approach, the institution aims to implement public 

policies, develop distributive justice, and build a humanitarian and cooperative cosmopolitan 

dimension (Cambi; Porto, 2021). 

In this way, by consolidating a resolutive stance, the Public Prosecutor’s Office 

adopts a prospective approach aimed at preventing human rights violations through strategic 

litigation capable of structuring institutional control mechanisms and participation in the 

administration of justice, with the potential to generate precedents for the national legal 

system and foster dialogue between Courts (Melo, 2021). As a result, the appreciation of 

international human rights treaties is particularly relevant, whether by utilizing conflict 

resolution mechanisms – extrajudicially, as a primary approach, or judicially, after the 

exhaustion of domestic remedies – or by applying the inter-American standards as 

argumentative reinforcement or in the dialogue of sources. 

Therefore, the prosecutor’s body not only has the power to apply international 

human rights protection standards but also must fully comply with them (Carneiro, 2023), due 

to its constitutional mission and regional legitimacy under Article 44 of the ACHR. Moreover, 

through Recommendation No. 96/2023, the CNMP acknowledges this resolutive approach, 

encouraging socially preventive actions that align with its power-duty as an agent of social 

transformation by observing international human rights norms and inter-American standards. 

It follows that every Brazilian Prosecutor of Justice is, by extension, an inter-American 

Prosecutor of Justice, acting as a guardian of the legal order, bearing the functional 
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responsibility of ensuring the full incorporation of human rights treaties and the enforcement 

of rulings issued by the inter-American Court (Serrano; Nunes Júnior, 2023). 

After all, given that the Prosecutor’s Office is legitimized to exercise constitutional 

control, there is no plausible legal justification for failing to conduct conventionality control, 

as derived from the maxim “in eo quod plus est semper inest et minus” – that is, who can do 

the most can do the least (Fachin; Gambi; Porto, 2021). From this perspective, the institution 

is therefore duty-bound to oversee the application of norms and advocate for the 

harmonization of any laws that contradict ratified provisions, especially in cases of massive 

human rights violations that amount to an Unconstitutional State of Affairs (Cambi; Porto, 

2021). Thus, the inter-Americanization of the Public Prosecutor’s Office enables the 

consolidation of a resolutive stance, engaged in its constitutional role of humanitarian and 

democratic protection, acting as a guardian of the international legal order. 

 

4.2 EMPIRICAL ANALYSIS: THE APPLICATION OF CONVENTIONALITY CONTROL BY THE PUBLIC 

PROSECUTOR’S OFFICE OF RIO GRANDE DO NORTE 

 

Having established the importance of a proactive and preventive role by the 

Prosecutor’s Office, which has established itself as a key player in the defense of human rights 

and has evolved into a function of custos juris and custos tractatus, it becomes essential to 

expand the study beyond bibliographic sources to assess the practical application of these 

concepts. As such, this subtopic is dedicated to an empirical analysis through a case study on 

the application of conventionality control by the MPRN. To this end, the research is divided 

into two perspectives: first, the collection of factual manifestations in which conventionality 

control was employed across various spheres of institutional action; and second, a prospective 

and suggestive analysis, identifying situations of human rights violations in the state. 

 

4.2.1 Manifestations that employ the conventionality exam 

 

The identification of cases in which the MPRN has conducted a conventionality 

review stems from a practical case study within the institution. Initially, regarding 

conventionality control, prosecutor statements that referenced international human rights 

precepts were examined, with particular emphasis on the actions of the Office of the Attorney 

General in a collection of cases carried out through communication with Advisors and 

Prosecutors. In this context, the intervention of MPRN in the second instance requires 

diligence and strict adherence to human rights protection norms since the institution serves 

as an impartial entity committed to ensuring the effective exercise of the legal order and the 

complete application of the Brazilian corpus iuris (Camelo; Moreira, 2024). 

In addition to this, it also addresses other circumstances in which the Public 

Prosecutor of Rio Grande do Norte, in the capacity of an inter-American law operator, attentive 

to the foundations of international hermeneutics and regional jurisprudence, invokes 
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conventionality control as a paradigm for the preventive and pragmatic action of the MPRN. 

In this regard, the analysis is based on a collection of ministerial manifestations that reference 

international norms, thus structuring the study around the identification of this control, which 

allows the verification of the tendency of the norms employed and the assimilation of the 

institutional practice of compatibility assessment. 

In the judicial sphere, it is observed that the application of conventionality control 

by the Public Prosecutor is rare, typically occurring in promoting such control by the Judiciary, 

often as an argumentative reinforcement for the manifestations issued by prosecutors. For 

instance, in an opinion from the 2nd Prosecutor’s Office of Justice, which upheld a criminal 

revision request, the ACHR was invoked to reject a violation of the principle of non-bis in idem 

due to a decision that simultaneously applied formal concurrence and continued offenses in 

cases of robbery14. Thus, the prosecutorial agent, in the exercise of supervisory intervention, 

guided by independence and impartiality, exercised the conventionality control in response to 

a judicial initiative, at which point the institutional ensured the best interpretation and 

application of domestic law in light of the conventional norms to which Brazil is a party 

(Mazzuoli, 2022). 

Additionally, the 3rd Prosecutor’s Office of Justice issued an opinion advocating for 

the annulment of a judgment in a case where the Court had denied the hearing of a declarant 

who was not formally listed in the case records but was present in Court, arguing that this 

refusal blatantly violated Article 8(2)(f) of the ACHR. On this occasion, the Prosecutor of 

Justice, citing STF´s Binding Precedent No. 25 and the supra-legal status of the Convention, 

emphasized the role of conventionality control as a mechanism for adapting domestic rules to 

international human rights standards. The opinion stated that “the judge’s conduct violated a 

fundamental right of the appellant, as it disregarded an express provision of the 

aforementioned human rights treaty” (our translation)15. However, the Criminal Chamber of 

the TJRN did not uphold this position, which rejected the request for annulment on the 

grounds of violating the right to defense. 

Meanwhile, referring to inter-American jurisprudence, precisely the Carandiru case, 

the 6th Prosecutor’s Office of Justice, in issuing an opinion for the dismissal of a Civil Appeal 

 
14  According to the prosecutorial opinion: “It is verified that the court, by simultaneously applying 

formal concurrence and continued offenses in cases of robbery, blatantly violated the principle 
of non-bis in idem, which, as is well known, is a fundamental guarantee expressly provided for 
in Article 8.4 of the American Convention on Human Rights (Pact of San José, Costa Rica), 
incorporated into the Brazilian legal system with supralegal status under Decree No. 678/92, 
and also stems from the systematic interpretation of constitutional provisions, such as the 
principle of human dignity enshrined in Article 1, III, of the Brazilian Federal Constitution” (our 
translation) (Criminal Review 0808012-06.2021.8.20.0000, 3rd Prosecutor of Justice Naide 
Maria Pinheiro, acting as legal substitute for the 2nd Prosecutor of Justice, publication date: 
08/24/2021). 

15  Criminal Appeal 0805492-47.2022.8.20.5300, 3rd Prosecutor of Justice Naide Maria Pinheiro, 
publication date: 02/21/2024. 
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in a civil liability action for moral damages due to the death of prisoners during a confrontation 

between rival criminal factions in a state prison, applied the conventionality control in the 

sense that: 

 

Given the assumption of different commitments by the Brazilian State 
within the UN system and, likewise, within the inter-American system, 
the adoption of preventive and repressive measures by federal 
political entities stands out as essential to overcoming the 
unconstitutional and, furthermore, unconventional state of affairs in 
the national penitentiary system, aware that, on multiple occasions, 
before the inter-American Commission on Human Rights and the inter-
American Court of Human Rights, Brazil has faced international 
accountability and the imposition of measures for prevention, 
reparation, investigation, and compensation. (our translation) (Civil 
Appeal No. 0800131-61.2019.8.20.5136, 6th Prosecutor of Justice 
Carla Campos Amico, date of publication: 08/04/2021). 

 

Likewise, regarding first-instance proceedings, the MPRN’s Operational Support 

Center for Public Asset Defense Prosecutor’s Offices (CAOP-PP) has developed continuously 

updated drafts of civil appeals concerning the restrictive interpretation of Article 11 of the 

Brazilian Administrative Improbity Law, as amended by Law No. 14.230/2021. This 

interpretation is understood to undermine corruption prevention under the principle of 

proportionality (deficient protection of the legal good), especially given the Merida 

Convention. Based on this, revisiting a case already mentioned in the previous section 

(referring to a decision by the TJRN), it is worth highlighting the appeal filed by the 6th 

Prosecutor’s Office of Parnamirim/RN, which applied the draft, invoking conventionality 

control of the norm. The appeal argued that the strict interpretation introduced by the 

legislative amendment violates the principle of non-regression and conventional provisions16. 

Moreover, the Interamericanization of the Public Prosecutor’s Office is evidenced in 

a request filed by the 19th Prosecutor’s Office of Natal/RN against the State of Rio Grande do 

Norte, aiming at the application of the decision issued by the I/A Court H.R. in the Favela Nova 

Brasília case, requiring the adoption of regulatory adjustments concerning investigative 

jurisdiction in situations of police violence. In this context, the Public Prosecutor Wendell 

Beetoven aligns efforts to ensure the effectiveness of international res judicata, complying 

with the Court’s directive to Brazilian prosecutorial bodies so that local public security 

agencies oversee police activities. As a result, the 3rd Public Finance Court of Natal, in case 

No. 0804962-33.2023, recognized the enforceability of the international ruling, mandating the 

Rio Grande do Norte to disclose data on deaths resulting from police operations across the 

entire territory. 

 
16  Civil Appeal, Public Civil Action No. 0813413-08.2019.8.20.5124, Prosecutor of Justice Sergio 

Gouveia de Macedo, 6th Prosecutor’s Office of Parnamirim/RN, publication date: 07/26/2022 
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Finally, in the extrajudicial sphere, the conventionality review is invoked in 

Recommendation No. 02/2024 of the MPRN, also promoted by Public Prosecutor Wendell 

Beetoven, urging compliance with the judgment of the Interamerican Court in the Tavares 

Pereira case. Thus, in line with the pro persona interpretation criterion and inter-American 

standards, the prosecutorial body issued recommendations to the governor of the State of Rio 

Grande do Norte, emphasizing that independent agencies should conduct investigations into 

civilian deaths resulting from police interventions. In this regard, in an Administrative 

Management Procedure, the Inspector Prosecutor Flávia Felício further advocated for 

extending this directive to criminal prosecutors, advising them not to recognize the validity of 

police investigations that contradict inter-American jurisprudence17. 

 

4.2.2 Situations for the potential application of conventionality control  

 

As a matter of fact, there is an urgent need to expand the conventionalization of the 

Public Prosecutor’s Office in circumstances of human rights violations in Rio Grande do Norte. 

As an example of potential application, it is essential to note that the TJRN faces an overload 

of demands for sentence deduction because the trial court does not apply it immediately, 

leaving the responsibility to the execution court, which, in turn, is reluctant to modify the 

sentencing regime, even when required due given the time served in pre-trial detention18. This 

situation reveals a transgression of the legal order, as sentence deduction is a subjective right 

of the convicted individual, in line with Article 7 of the ACHR, so its repercussion on the 

establishment of the initial sentence regime is a legal imposition and must be carried out by 

the execution court if not implemented during the trial phase.  

Although the Court has duly upheld the defense arguments, the restriction of 

changes to the second instance perpetuates a State of Unconventional Affairs. Given this, it is 

essential that the Public Prosecutor’s Office, maintaining a resolutive stance to ensure 

humanitarian protection, effectively exercises conventionality control for the immediate 

resolution of the dispute. However, the opposite occurs: the first-instance institution has 

contributed to maintaining the situation unchanged, while the Prosecutor’s Office, despite 

being favorable to the appeals, does not refer to conventional provisions. Adopting a proactive 

approach grounded in the conventionality block by the prosecutorial body is crucial to 

rectifying institutional shortcomings and ensuring the rights of convicted individuals. 

At the same time, the conventionality control can also serve as a mechanism for 

normative adequacy in cases of preventive detentions based solely on the generic criterion of 

“ensuring public order” outlined in Article 312 of the Brazilian Code of Criminal Procedure. 

 
17  See: MPRN, Administrative Management Procedure No. 20.23.0461.0000037/2024-30, 

Inspector Prosecutor Flávia Felício Mathias da Silva, Office of the Inspector General of the 
Public Prosecutor’s Office, publication date: 06/10/2024. 

18  Regarding this matter: TJRN, Criminal Execution Appeal No. 0810216-52.2023.8.20.0000, 
rapporteur: Convoked Judge Ricardo Tinoco, Criminal Chamber, publication date: 10/16/2023. 
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Since such detentions pursue extra procedural objectives, without being linked to objective 

indications of culpability, are incompatible with inter-American standards, undermining the 

exceptional nature that the IACHR and the jurisprudence of the I/A Court H.R. recommend for 

such measures (Oliveira; Bezerra; Moreira, 2023). In this context, the Public Prosecutor’s Office 

should preferably foster a vertical dialogue of legal sources, advocating for the Brazilian legal 

norms to be declared invalid due to the unconventionality of this penal typology. 

Finally, the potential for intervention by the Public Prosecutor’s Office is further 

highlighted through the alignment of the impossibility of entering into a Non-Prosecution 

Agreement (ANPP) in racism-related offenses with the provisions of the Inter-American 

Convention against Racism. Conventional protection, which guarantees victims of racism 

adequate access to justice with fair redress in both civil and criminal spheres, precludes the 

legitimacy of such agreements in these cases (Serrano; Nunes Júnior, 2023). Given that the 

Prosecutor’s Office is the legally designated authority for proposing these agreements, it is 

even more imperative that the institution acknowledges and takes a stance against this 

possibility, considering its unconventionality and the insufficiency of the deal in ensuring the 

condemnation and prevention of the crime of racism. 

 

5 FINAL CONSIDERATIONS 

 

The practical application of international human rights norms depends on a robust 

mechanism of vertical compatibility that adapts domestic norms to agreed precepts. Thus, the 

promotion of conventionality control is linked to the State’s commitment to respecting ratified 

international treaties, ensuring responsive legal norms in line with the pro persona 

interpretation and international standards of human rights protection. In this context, the 

relevance of Sustainable Development Goal 16 is pertinent, as it places upon States the duty 

to develop effective and strong institutions, encompassing the protection of national and 

international corpus iures. 

In this sense, Brazil needs to advance in building a Democratic State of Law that 

guarantees equal access to justice through effective state entities capable of coordinating the 

powers of public administration. Judicial bodies are part of this management, reconciling 

domestic normative order with legal effects and practices in compliance with the jurisdictional 

protection of the constitutional and conventional order. Given this, it is up to the Public 

Prosecutor’s Office, as a guardian of the Law, to adopt a resolution-oriented stance that aims 

to prevent violations given its power duty to defend social interests and promote human 

rights.  

Therefore, the Public Prosecutor’s Office has the special mission of promoting 

conventionality control in the Brazilian legal framework, providing an inclusive judicial system 

for sustainable development in harmony with the international duties assumed by the country. 

In this sense, based on empirical analysis within the prosecution body of Rio Grande do Norte, 

it is evident that the institution has modestly incorporated the bloc of conventionality into its 
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judicial statements and has been working to advance the extrajudicial recognition of the 

binding effects of inter-American precedents. These initiatives reflect the institution’s 

tendency to recognize the importance of the conventionality exam as a mechanism for social 

transformation and dispute resolution, in addition to advancing the Inter-Americanization of 

the Public Prosecutor’s Office. 

In conclusion, the stances taken by prosecution members to ensure the adherence 

to the vertical compatibility of international human rights sources within the domestic legal 

system are praiseworthy, integrating this approach with the institution’s goals. Such illustrates 

that this intervention instrument is both legitimate and essential for advancing the institution’s 

resolute position, aligned its custos tratactus function, consistent with its constitutional 

mandate, and mindful of the Inter-American legal order. After all, it is crucial that the 

conventionalization of the Public Prosecutor’s Office’s actions continues to evolve, and does 

not remain merely a trend, so that it becomes effectively integrated as part of its attributions, 

in line with recent recommendations from the CNMP and the demands made by the Inter-

American Court of Human Rights to the Brazilian State. 
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ABSTRACT:  
The article explores the impact of television productions on the legal system. Initially, it 
addresses the portrayal of the legal system in police series, emphasizing how such programs 
shape public perception of the legal system. The construction of narratives about crime and 
justice is analyzed, highlighting how these series influence popular understanding of legal 
issues. The method employed relies on a comprehensive literature review, examining relevant 
studies and theories to comprehend the phenomenon at hand. The results emphasize the 
tendency of police series to simplify complex legal procedures, often distorting legal reality. 
Additionally, the formation of stereotypes in legal characters is observed, contributing to a 
simplified and often distorted view of the legal system. The impact on public opinion and social 
perception constitutes the third aspect of the study. It identifies how constant exposure to 
these television representations shapes the public's view of legal institutions, potentially 
influencing social attitudes and beliefs. In conclusion, the article underscores the importance 
of a critical analysis of police series, recognizing their role in shaping public opinion and 
advocating for the need for a more accurate representation of the legal system in these 
productions. 
 
Keywords:  
Police Series; Legal System; Media Representation; Public Perception; Criminal Law. 
 
RESUMEN:  
El artículo explora el impacto de las producciones televisivas sobre el sistema jurídico. En 
primer lugar, aborda la representación del sistema jurídico en series policiales, destacando 
cómo estos programas moldean la percepción pública sobre el sistema legal. Se analiza la 
construcción de narrativas sobre el crimen y la justicia, evidenciando cómo estas series 
influyen en la comprensión popular de cuestiones jurídicas. El método utilizado se basa en una 
revisión bibliográfica amplia, examinando estudios y teorías relevantes para comprender el 
fenómeno en cuestión. Los resultados destacan la tendencia de las series policiales a 
simplificar procedimientos legales complejos, distorsionando con frecuencia la realidad 
jurídica. Además, se observa la formación de estereotipos en personajes jurídicos, lo que 
contribuye a una visión simplificada y, en ocasiones, distorsionada del sistema legal. El impacto 
en la opinión pública y en la percepción social constituye la tercera vertiente del estudio. Se 
identifica cómo la exposición constante a estas representaciones televisivas moldea la visión 
del público sobre las instituciones jurídicas, pudiendo influir en actitudes y creencias sociales. 
En conclusión, el artículo resalta la importancia de un análisis crítico de las series policiales, 
reconociendo su papel en la formación de la opinión pública y defendiendo la necesidad de 
una representación más precisa del sistema jurídico en estas producciones. 
 
Palabras clave:  
Series policiales; Sistema jurídico; Representación mediática; Percepción pública; Derecho 
penal. 
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1 INTRODUCTION 

 

The present research aims to analyze the influence of police series on public 

perception of the legal system, investigating how such television productions shape collective 

views on issues related to criminal law. 

The main objective of this study is to examine the representation of the legal system 

in police series and understand how the construction of narratives about crime and justice in 

these productions impacts public opinion and social perceptions of legal institutions. 

The relevance of this topic lies in the growing influence of television media on the 

formation of social opinions and beliefs. The representation of the legal system in these series 

not only reflects but also shapes public perceptions, exerting influence on legal attitudes and 

decisions. 

This research is significant not only for academics and researchers in the legal field 

but also for communication professionals and, more broadly, for society. A deeper 

understanding of this dynamic contributes to a critical analysis of the media's influence on the 

collective imagination. 

In the section "Representation of the Legal System in Police Series," the ways in 

which these productions portray legal institutions will be explored. The subsequent section, 

"Construction of Narratives about Crime and Justice," will address how these series craft 

stories related to legal issues. Finally, the section "Effect on Public Opinion and Social 

Perception" will investigate the impact of these representations on society, considering their 

influence on public opinion and the social perception of the legal system. 

 

2 REPRESENTATION OF THE LEGAL SYSTEM IN POLICE SERIES 

 

The Legal System represents the organized set of norms, principles, and institutions 

aimed at regulating human interactions within a society. Its complexity arises from the need 

to address a wide range of relationships and situations, providing an environment where 

people can coexist harmoniously and fairly. This system lays the foundation for the 

construction of a social order that promotes peaceful coexistence and the protection of 

individual and collective rights. 

In the legal framework, the term "crime" plays a crucial role, representing the 

violation of norms established by the legal system. André Franco Montoro explains: 

 

Fundamentally, the material object of law is man living in society. It is 
the social activity of man or, as Cóssio states, it is the “human conduct 
in intersubjective interference.” Man lives in society, which necessarily 
implies family, economic, political, and professional relationships, 
among others. These relationships constitute the subject matter of 
Law. [...] Law always refers to human actions. [...] However, law deals 
with this subject matter under a special aspect: justice. It is 
fundamentally important to law that, in social relationships, an order 
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is observed: that each person is ensured what is due to them, that is, 
that justice is achieved. We can say that the formal object of law is 
justice. (Montoro, 2000, p. 96, our translation) 

 

The Legal System is composed of various interconnected areas, such as 

Constitutional Law, Civil Law, Criminal Law, Administrative Law, among others. Each of these 

areas aims to regulate specific aspects of social relations, contributing to the maintenance of 

order and the promotion of justice. 

The foundation of the Legal System often lies in the Constitution, which establishes 

the fundamental principles that govern society. Additionally, laws, decrees, and regulations 

are created to detail and complement constitutional provisions, providing a more 

comprehensive legal framework. 

Hans Kelsen, a renowned jurist and legal philosopher, grounded his approach to the 

supremacy of the Constitution through a structural and hierarchical analysis of legal norms. 

According to his Pure Theory of Law, the fundamental norm, often identified with the 

Constitution, plays a central role in the organization of the legal system. (Kelsen, 1999) 

Kelsen argues that the supremacy of the Constitution is not merely a matter of moral 

superiority but rather an intrinsic characteristic of the normative structure of the legal system. 

This hierarchical structure of norms, inspired by the foundations of the Corpus Juris Civilis, 

establishes a tiered order in which lower norms derive their validity from the higher norm. 

(Kelsen, 1999) 

The dichotomy between Public and Private Law, as used by Kelsen, plays a crucial 

role in the Pure Theory of Law. This distinction categorizes norms into two distinct domains, 

each with its own characteristics and principles. The supremacy of the Constitution is 

particularly evident in the realm of Public Law, where the fundamental norm serves as the 

primary source of validity for the norms that regulate the relationship between the State and 

its citizens. (Kelsen, 1999) 

In the context of legal statics and dynamics, Kelsen explores the logical order of 

norms and the process of their creation. Legal statics refers to the analysis of the existing 

hierarchical structure, while legal dynamics addresses the origin and development of norms 

over time. The fundamental norm, during the process of legal normogenesis, plays an essential 

role in conferring validity to lower norms, thereby establishing the coherence and continuity 

of the legal system. (Kelsen, 1999) 

Thus, according to Kelsen’s view, the supremacy of the Constitution not only reflects 

a position of moral prominence but is fundamental to the order and stability of the legal 

system, ensuring the validity and effectiveness of the norms that comprise the normative 

structure of a society. (Kelsen, 1999) 
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Crime, in turn, constitutes an affront to the norms established by the Legal System. 

It can be defined as any conduct prohibited by law, accompanied by the imposition of a 

sanction or penalty when violated. Crimes are classified according to their severity, ranging 

from minor infractions to more serious offenses. In this sense, Francisco de Assis Toledo 

highlights: 

 

Substantially, crime is a human act that harms or exposes to danger 
legal goods (legal-criminal) that are protected. However, this definition 
is insufficient for criminal dogmatics, which requires a more analytical 
one, capable of revealing the essential aspects or structural elements 
of the concept of crime. Among the various analytical definitions 
proposed by important criminal scholars, the one that considers the 
three fundamental elements of the criminal act seems most 
acceptable to us, namely: typical action (typicity), unlawful or anti-
legal (illegality), and culpable (culpability). Crime, in this conception 
that we adopt, is, therefore, a typical, unlawful, and culpable action. 
(Toledo, 2012, p. 80, our translation) 

 

Criminal laws describe conduct deemed criminal, establishing penalties proportional 

to the severity of the offense. Penalties can range from warnings and fines to imprisonment, 

depending on the nature and gravity of the crime. According to Guilherme de Souza Nucci: 

 

It is the sanction imposed by the State, through criminal action, on the 
offender as retribution for the crime committed and as a prevention of 
future offenses. The preventive nature of the penalty unfolds in two 
aspects (general and special), which are subdivided (positive and 
negative): 
a) General negative: signifying the intimidating power it represents to 
the entire society, the recipient of the criminal norm; 
b) General positive: demonstrating and reaffirming the existence and 
efficiency of criminal law; 
c) Special negative: signifying the intimidation of the offender so that 
they do not act in the same way again, imprisoning them when 
necessary; 
d) Special positive: the proposal for the rehabilitation of the convicted 
person, so that they may return to social life once the sentence is 
completed or when, through benefits, their freedom is granted earlier. 

 
According to the current Brazilian normative system, the penalty 
retains all the characteristics outlined in the broad sense (punishment 
+ intimidation and reaffirmation of criminal law + rehabilitation): 
Article 59 of the Penal Code states that the judge must set the penalty 
in a way that is necessary and sufficient for the reproach and 
prevention of the crime. (Nucci, 2011, p. 587, our translation) 
 

Institutions such as courts, public prosecutors, public defenders, and law 

enforcement agencies play a crucial role in the implementation of the Legal System. The legal 
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process involves investigation, judgment, and the execution of judicial decisions. The 

impartiality, transparency, and efficiency of these institutions are essential to ensure public 

trust in the justice system. 

A TV series, in the context of entertainment, is an audiovisual narrative composed 

of episodes that unfold over a season. Each episode contributes to the development of the 

overall plot, and the characters face different situations and challenges over time. Series can 

cover various genres, such as drama, comedy, science fiction, among others, offering a variety 

of stories and experiences to viewers. They can be broadcast on television channels, streaming 

services, or other media platforms. Guilherme Henrique de Oliveira Nogueira defines what a 

series is: 

 

We define a series as the fictional format best suited to television 
programming: it is designed to be broadcast regularly and to establish 
a time structure that meets the audience's expectations. The 
construction of a televisual time adapted to this pragmatic 
requirement is, therefore, a determining condition for any series. More 
precisely, the narrative form with which a series fulfills its role of 
returning every week, at the same time in the TV channel's 
programming schedule, characterizes it as an episodic fictional 
product (Nogueira, 2020, p. 46, our translation). 

 

A police series is a television genre that delves into the intricate dynamics of the 

criminal world and the application of the law. These narratives are centered around police 

investigations, crimes, and often provide a detailed view of the hard work of law enforcement 

officers, detectives, and legal professionals. Luiza Lusvarghi explains: 

Historically, contemporary television fiction genres derive from cinema, radio, and 

literature (novels, theater, and comics), which are more closely tied to entertainment. Crime 

series became consolidated with the advent of videotape and followed the cultural trends and 

developments of each international market. In Latin America, foreign films and series, 

particularly Spanish and American, have had a significant impact on the works in the crime 

genre as both an audiovisual language and format (Lusvarghi, 2018, p. 21, our translation). 
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The core of these series typically lies in the resolution of crimes, where characters 

face complex challenges, unravel intriguing mysteries, and seek justice. Elements of suspense 

and tension are skillfully incorporated, capturing the viewer's attention as the plots unfold. In 

this regard, Luiza Lusvarghi exemplifies: 

 

Serial killers are not a regional exclusivity, as one can easily deduce by 
watching Criminal Minds or analyzing the news from central capitalist 
countries more carefully. Terrorists, cannibalistic criminals, such as the 
American Ted Bundy, are not exactly born from misery and lack of 
resources. The modes of social organization certainly influence these 
distorted values, but it is increasingly acceptable that certain 
tendencies are pathological and are innate to individuals (Lusvarghi, 
2018, p. 47, our translation) 

 

Police series often explore not only the technical aspects of investigations but also 

the ethical and moral dilemmas faced by the characters. This adds layers of depth, making the 

viewer's experience more engaging and offering reflections on ethical issues in the application 

of the law. Mara Regina de Oliveira explains: 

 

It is undeniable the power that television holds in our society today. 
Everything that is broadcast contributes to the creation of identities, 
the formulation of ideas and thoughts, teaching what is moral and 
what is amoral, and the best way to act. As Kellner (2001) states, 
television is at the heart of the culture conveyed by the media. And at 
the heart of television are television series, which, if they were once 
considered part of a degrading genre, are now objects of admiration 
for thousands of people worldwide (Oliveira, 2015, p. 4, our 
translation). 

 

Notable examples of this genre include 'CSI,' which stands out for its emphasis on 

forensic science, 'Law & Order,' known for addressing both investigations and legal procedures, 

and 'Mindhunter,' which explores the psychology behind crime-solving. These police series 

continue to captivate audiences by offering a fictional yet impactful perspective on the 

complex and often challenging world of crime and justice. 

Police series play an intriguing role in representing the legal system, offering a broad 

and sometimes distorted view of courts, lawyers, and legal processes. By analyzing these 

representations, we can discern a complex interaction between realistic and dramatized 

elements. 

Courts are often portrayed as intense stages where the truth is revealed, providing 

an engaging experience for viewers. The dynamics of hearings and confrontations between 

parties reflect exciting aspects of justice, often challenging the audience to reflect on ethical 

and moral issues. 
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Lawyers are key characters, often presented as clever protagonists, adept in their 

strategies and rhetorical skills. The portrayal of these legal professionals highlights the 

complexity of legal battles, offering a fascinating glimpse into the backstage of legal disputes. 

However, it is crucial to distinguish between realistic and dramatized elements in the 

legal approach of these series. Realistic elements may include accurate legal procedures, 

ethical reflections, and dilemmas faced by legal professionals. On the other hand, 

dramatizations aim to captivate the audience, often exaggerating the complexity of cases, 

creating surprising twists, or presenting stereotypical legal characters. 

This duality in the representation of the legal system contributes to the attraction of 

police series, offering an engaging experience that blends legal reality with dramatic suspense. 

The audience is challenged to appreciate not only the plot itself but also to understand the 

complexities and nuances of the legal system, even if through a fictional and sometimes highly 

stylized lens. 

 

3 CONSTRUCTION OF NARRATIVES ABOUT CRIME AND JUSTICE 

 

The construction of a narrative refers to the process of developing and organizing 

elements that make up a story, whether in the form of text, film, series, or any other medium 

of narrative communication. This involves the creation of characters, plots, settings, conflicts, 

and resolutions in a way that engages the audience and communicates a specific message. 

A successful narrative construction is capable of creating a cohesive and engaging 

structure, maintaining the audience's attention, and effectively conveying the author's 

intentions. Elements such as character development, plot twists, and conflict resolution play 

crucial roles in this process, contributing to the overall experience of the narrative's receiver. 

In light of this, Salo de Carvalho explains: 

 

A perceptible current phenomenon, across various media of 
information and entertainment (television, newspapers, music, 
literature, cinema, theater, visual arts, fashion, sports), in the 
underground urban world and the virtual realm, is the proliferation of 
images of crime and violence. The level of exposure and the spaces 
that open up for the reception of these images – new publication 
venues and numerous dissemination tools, especially through 
cyberspace – contaminate contemporary culture with criminal issues. 
Furthermore, the speed at which representations of violence circulate 
makes the experience of crime and deviance independent of any 
spatio-temporal barriers (Carvalho, 2022, p. 84/85, our translation). 
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The construction of narratives about crime and justice plays a significant role in how 

society perceives these complex themes. By exploring narratives involving crimes and police 

investigations, audiovisual productions shape not only the way viewers understand the 

criminal universe but also influence public perception of law enforcement. Luiza Lusvarghi 

clarifies: 

 

The idea of evil as intrinsic to social organization is very strong in Latin 
American criminal narratives, weakened by coups and military 
dictatorships throughout history. The term neopolicial, originating 
from literature, would also refer to a contemporary rereading of the 
genre, even in cinema. Part of this neopolicial production is associated 
with the more recent boom of regional police and black literature, 
which took place during the 1970s and 1980s [...]"(Lusvarghi, 2018, p. 
20, our translation). 

 

By delving into these intricate narratives, the complex nature of criminal cases is 

revealed, uncovering meticulous investigations, surprising twists, and the relentless pursuit of 

truth. In the productions, the challenges faced by law enforcement professionals are carefully 

highlighted, while characters are crafted to challenge and transcend traditional stereotypes. 

In this engaging panorama, the plot unfolds beyond surface-level, offering a rich and 

immersive view of the nuances of police work. These narratives not only emphasize the 

technical and procedural aspects of investigations but also dive into the moral and ethical 

dilemmas that permeate the complex world of justice. By humanizing each character, the story 

becomes an exploratory journey, revealing not only what is evident but also exploring the 

depths of the human condition in the face of the tensions within the legal system. Natalia dos 

Santos Machado explains:  

 

The detective genre has a particular feature common to all its 
subgenres: it focuses on unraveling the crime until the end of the story, 
which creates a certain tension in the viewer and establishes a 
connection with the plot, so that they can discover the outcome, 
whether good or bad (Machado, 2020, p. 41, our translation). 

 

However, it is crucial to evaluate how these narratives can shape the public's view 

of crime and justice. On one hand, well-executed productions can foster a deeper 

understanding of the challenges faced by legal systems and highlight the importance of 

ensuring fairness in the application of the law. 
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On the other hand, excessive dramatization, the romanticization of certain practices, 

or the simplification of complex issues can distort the perception of reality. This can contribute 

to the formation of harmful stereotypes, influence prejudices, and ultimately impact public 

trust in legal institutions. In this way, Guilherme Henrique de Oliveira Nogueira clarifies: 

 

Although cinema can be used as a means to stimulate critical thinking, 
given its ability to provoke feelings and reflections in people, it is 
certain that the seventh art can also be used to stimulate the opposite 
reaction, that is, to distance critical thinking, controlling individuals' 
thoughts and maintaining prejudices (Nogueira, 2020, p. 30, our 
translation). 

 

Criminal series have played a significant role in addressing complex themes of 

contemporary society, highlighting the interconnection between social marginalization and 

the rise of crime. These narratives often delve into the deeper layers of reality, exploring the 

underlying causes that lead individuals to choose the path of crime. 

Marginalization, understood as the social and economic exclusion of certain groups, 

is frequently portrayed as a predominant factor in criminal series. Main characters, often 

coming from marginalized communities, are placed in adverse circumstances from the 

beginning. The lack of opportunities, poor education, and unfavorable socio-economic 

conditions are depicted as catalysts for entering the world of crime.  

In this regard, Guilherme de Souza Nucci argues that the processes of segregation 

create moral distances, turning the city into a mosaic of small worlds that touch but do not 

interpenetrate. This allows an individual to quickly and easily move from one moral 

environment to another, encouraging the fascinating yet dangerous experience of living 

simultaneously in several different, adjacent worlds, which are otherwise largely separated 

(Nucci, 2021, p. 107). 

These productions often question society's responsibility in creating environments 

conducive to criminal activities. The lack of effective public policies, structural inequality, and 

discrimination are presented as elements that perpetuate marginalization and, consequently, 

fuel the cycle of crime. 

Moreover, the series also explore the legal system's response to marginalization, 

highlighting present flaws and injustices. The representation of entire communities being 

treated with suspicion, excessive police violence, and the lack of access to a fair judicial system 

are recurring themes, raising important issues about equity and social justice. In this regard, 

Salo de Carvalho clarifies: 

 

Beyond this inferiorization of the stigmatized subject – which will be 
very useful for authoritarian punitive systems to justify the excessive 
use of force for social neutralization or even the physical elimination 
of the "abnormal" – the construction of an identity generates, in the 
social body, certain positive expectations regarding the behavior of the 
person carrying the stigma: the expectation that the person 
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considered abnormal will perform abnormal behaviors, that is, that 
the criminal will commit crimes; that the insane will perform insane 
acts; that the addict will remain in the addiction; that the poor student 
will fail; that the liar will produce falsifications and distortions of the 
truth; that the deceiver will mislead others (Carvalho, 2022, p. 484, our 
translation). 
 

However, it is important to note that criminal series do not always provide a realistic 

and comprehensive view of the complexity of these issues. Often, there is a risk of 

stigmatization and excessive simplification of the relationship between marginalization and 

criminality. Reality is multifaceted, with different factors contributing to the complex 

phenomenon of crime. 

Therefore, a critical analysis of crime and justice narratives is essential to understand 

how these representations can shape public opinion. By recognizing the nuances and exploring 

various perspectives, it is possible to promote a more balanced and informed understanding 

of these sensitive topics, contributing to a richer dialogue about justice and the application of 

the law in society. 

 

4 EFFECT ON PUBLIC OPINION AND SOCIAL PERCEPTION 

 

The influence exerted by crime series on public opinion and social perception of the 

criminal justice system is a fascinating and intricate phenomenon. Upon investigating this 

interaction, it becomes clear how these narratives play a crucial role in shaping society's view 

of law enforcement and justice mechanisms. In this regard, Natalia dos Santos Machado 

elucidates: 

 

Over the years, the way justice has been represented in audiovisual 
fiction has gradually shifted in response to changes occurring in 
society. Thus, audiovisual media, with its characteristic plausibility, 
presents justice in a more human and less radical manner in serialized 
fiction. Therefore, the representation of crime varies according to the 
narrative approach that is intended to be conveyed (Machado, 2020, 
p. 38, our translation). 

 

These productions often present a dramatized and stylized version of the justice 

system, where quick and exciting resolutions are favored. As explained by Natalia dos Santos 

Machado, these representations reflect a humanization of criminal characters, resulting in the 

audience's empathy. By using techniques like closer camera shots, different framing, more 

plausible scripts, and characters with flaws that are closer to reality, the shows create a 

connection with the audience and allow them to identify with the plot, understanding that 

what is in the law is not always the best decision to make. After all, every story has two sides, 

and no individual is purely good or bad; each one has traits in their character that relate to 

their life story, shaped by their experiences (Machado, 2020, p. 92). 
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The quote insightfully highlights the strategy adopted by TV productions in 

presenting a dramatized and stylized version of the justice system. By utilizing elements such 

as closer camera shots, unique framing, more plausible scripts, and characters with flaws 

closer to reality, TV shows can provoke a deeper connection with the audience. 

The humanization of criminal characters, as pointed out by Machado, is a direct 

result of these production choices. By depicting individuals with nuances, complexities, and 

flaws, the series transcend the stereotypical view of a one-dimensional criminal. This approach 

allows the audience to see beyond the surface of the crime, understanding the motivations 

and circumstances that led the characters to act in a certain way. 

The empathy generated by the audience, as highlighted by Machado, arises from 

the shows' ability to present characters that are closer to reality and whose stories are shaped 

by diverse experiences. By recognizing the complexity of human character and the influence 

of life experiences, the audience becomes more likely to question the decisions made by the 

justice system portrayed in the series. 

This approach may inadvertently generate unrealistic expectations about the 

efficiency and simplicity of legal processes in the audience's mind. However, at the same time, 

by emphasizing the ethical complexities and the numerous challenges faced by justice 

professionals, the series have the potential to provide a more profound and realistic 

understanding of how the legal system functions. 

This duality in representation contributes to a broader and more nuanced view, 

allowing the audience to appreciate both the dramatization and the inherent complexity of 

the pursuit of justice. Eurídice Janaína Ferreira de Carvalho, Marinês Maria dos Santos, and 

Lídia Maria Marinho da Pureza Ramires explain: 

 

We have seen increasingly more works with critical, realistic, humane, 
and political tones, demonstrating shifts in patterns and behaviors that 
were once inadmissible. These are soap operas with clever and 
intelligent villains who win the audience over with sarcasm and humor. 
Movies that feature antiheroes in more humanized versions, closer to 
the social reality of the audience, thus gaining their sympathy and even 
their compassion (Carvalho; Santos; Ramires, 2018, p. 3, our 
translation). 

 

The impact of these representations on public opinion is remarkable. They can 

influence community attitudes toward crime, shaping perceptions of who the "villains" and 

"heroes" are in society. 
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The portrayal of clever and intelligent villains who win over the audience through 

sarcasm and humor in soap operas reflects the complexity of representing antagonist 

characters. Instead of depicting one-dimensional stereotypes, contemporary works aim to 

explore the psychological and motivational layers of villains, creating richer and more 

captivating characters. 

The mention of antiheroes in movies, presented in a more humanized manner and 

closer to the social reality of the audience, highlights an approach that challenges traditional 

conventions. These characters, often morally ambiguous, manage to gain the audience's 

sympathy and compassion, contributing to a more engaging and reflective experience. 

This evolution in artistic representations reflects the search for more authentic and 

relevant narratives, addressing social, political, and human issues in a deeper way. The 

audience's sympathy for complex and situational characters indicates a shift in collective 

sensibility, showing a growing appreciation for nuance and critical reflection in the stories told 

through audiovisual media. 

This narrative construction can, in turn, affect public policies, as the demands and 

expectations of the public are shaped by these media representations. According to Melina 

Meimaridis and Rodrigo Quinan by presenting the police officer as a hero and positioning the 

citizen as a potential adversary, institutional police series ideologically align with conservative 

principles.  

These productions represent both the moral and legal dimensions of police 

institutions' actions. The narrative is framed around a confrontation between adversaries: on 

one side, the police officers, and on the other, criminals who are defined a priori as evil 

(Meimaridis; Quinan, 2022, p. 119). 

It is crucial, therefore, to reflect on how this influence can impact society in terms of 

expectations about the justice system. Understanding the interaction between fiction and 

reality in police series is essential for a more informed and balanced approach to issues related 

to crime, ensuring that public opinion is shaped with a more comprehensive and nuanced 

understanding of the challenges faced by the criminal justice system. 

Police series play a crucial role in shaping public opinion about the criminal justice 

system. Take, for example, the series Breaking Bad, which not only explores the protagonist's 

transformation into an antihero but also questions the fine line between justice and morality. 

The plot challenges conventional perceptions of right and wrong, influencing the audience's 

view of the complexity of criminal motivations. Danielle Brasiliense explains the main 

character of the series 

 

The protagonist of Breaking Bad is a man troubled by the malaise of 
modernity, as we have seen. He suffers from the lack of symbolic 
mediation of the father—or the father's imaginary, as Lacan would 
describe—and channels his impulses and human intensities through 
crime and violence, which, in a way, provide him with a sense of power 
and fulfillment. This sense of belonging leads him outside the social 
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order but also guarantees him dignity and recognition as a social 
subject. While Walt lacks the mediation of the father figure—lost 
around the 1930s, according to Freud—he is the postmodern father 
who still relentlessly seeks to be that mediator and the hero who will 
save his family by giving them happiness, wealth, and well-being 
(Brasiliense, 2015, p. 46). 

 

Another example is The Wire, which delves into the nuances of legal and criminal 

institutions in Baltimore. The series offers a realistic portrayal of the challenges faced by police 

officers, exploring the structural limitations that often hinder the effectiveness of the justice 

system. This approach can impact public opinion, fostering a more critical understanding of 

the underlying systemic issues. 

On the other hand, series like Law & Order have the potential to simplify legal 

complexities in favor of the narrative, influencing public perception about the swift resolution 

of cases. In this sense, Carla Regina R. O. Murad explains the format of the series: 

The common goal of the original series and its spin-offs is to portray the world of 

crime through the perspectives of two types of professionals: investigators and prosecutors. 

In the first thirty minutes, the focus is on the investigations.  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)The investigators 
and police officers take the stage with the goal of apprehending 
suspects to try to build a case. There are scenes of investigations at 
crime scenes, forensic experts examining fingerprints, and medical 
examiners preparing reports on the deaths, with a predominant 
presence of police officers and detectives. In the second part of the 
episode, the focus shifts to the American judicial system and the work 
of assistant prosecutors who, in close collaboration with the 
investigative police, assist the district attorney in prosecuting the 
accused (Murad, 2015, p. 179/180). 

 

This representation can, at times, distort reality, creating unrealistic expectations 

about the speed and simplicity of judicial procedures. 

Ultimately, these examples illustrate how police series can vary in their approach 

and impact on public opinion, highlighting the importance of a critical analysis to understand 

how these narratives shape society's view of the criminal justice system. 
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5 FINAL CONSIDERATIONS 

 

In conclusion, the analysis of police series reveals a substantial and multifaceted 

influence on the public’s perception of the legal system. Through the portrayal of law 

enforcement, courtrooms, and the justice process, these series shape the collective 

understanding of how the system operates. By examining the structure, content, and narrative 

techniques used in these productions, we uncover the extent to which they contribute to the 

construction of stereotypes and oversimplifications regarding crime, justice, and law 

enforcement. 

The pervasive presence of these productions in popular culture allows them to not 

only reflect societal views but also actively mold them. Police series are often viewed by 

audiences as a primary source of information about the criminal justice system, and as such, 

they hold significant power in influencing the general public’s perceptions of legal processes. 

These productions frequently highlight quick resolutions, heroic detectives, and morally clear 

distinctions between good and evil, which oversimplify the complexities of real-life law 

enforcement and legal practices. The portrayal of "good guys" and "bad guys" in these series 

often creates a binary perspective that does not capture the nuances of real-world justice. 

While it is undeniable that police series play a pivotal role in shaping societal views 

of justice and crime, it is crucial to recognize that their influence does not always translate into 

an accurate or fair representation of the legal system. The dramatic simplifications that are 

often present in these narratives can distort public understanding, leading to unrealistic 

expectations of the speed and simplicity with which justice is served. These fictionalized 

portrayals often omit the deeper, more intricate aspects of the justice process, such as the 

challenges faced by law enforcement, the complexities of legal procedures, and the ethical 

dilemmas encountered in criminal cases. As a result, audiences may develop skewed 

perceptions of how law enforcement operates and the realities of the judicial system. 

Furthermore, the entertainment value of these series frequently takes precedence 

over factual accuracy, and as a result, viewers may internalize narratives that do not reflect the 

true nature of crime or the complexities of legal processes. While these representations are 

created to captivate and engage, they may inadvertently shape public attitudes toward crime, 

criminal justice, and law enforcement in ways that are not grounded in reality. This gap 

between fiction and fact is problematic, as it can fuel misconceptions and biases that influence 

societal attitudes and even public policy. 

Given the powerful role of the media in shaping social narratives, it is essential to 

foster a critical understanding of the police series we consume. Viewers must be encouraged 

to recognize the difference between entertainment and reality, understanding that while 

these productions can provide valuable insights into the world of law enforcement, they 

should not be taken as accurate representations of the legal system. Society can benefit from 

a more informed and balanced approach to these series, one that appreciates both their 

entertainment value and the limitations of their portrayal of justice. 



 

Revista Insigne de Humanidades, Natal, v. 2, n. 1, jan./abr. 2025. 

 

165 

In this context, promoting media literacy becomes crucial. Educating the public on 

how to critically engage with these representations can help mitigate their potential to distort 

public understanding. By fostering a more nuanced appreciation of police series, we can 

ensure that viewers are more aware of the ways in which these narratives shape their 

perceptions of the criminal justice system. This understanding is vital not only for fostering 

informed public discourse but also for building a more realistic, informed, and empathetic view 

of law enforcement, justice, and crime in contemporary society. 

Encouraging viewers to question the narratives presented in these series, to 

recognize the dramatic license involved, and to seek out more accurate information about the 

criminal justice system will contribute to a more educated and thoughtful public. This critical 

engagement will ultimately lead to a more complex understanding of the issues surrounding 

crime, punishment, and justice, and will foster a society that is better equipped to navigate 

these challenging and multifaceted issues. 
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RESUMO:  
Com base no princípio da territorialidade, a legislação trabalhista pátria se aplica 
automaticamente aos contratos de trabalho executados no Brasil, objetivando proteger os 
trabalhadores devido à sua hipossuficiência, como uma verdadeira “lei de polícia”. Contudo, 
devido ao avanço cada vez maior dos meios de transporte e comunicação proporcionados pela 
globalização, mesmo em face da aparente rigidez quanto à lei material aplicável aos contratos 
internacionais de trabalho envolvendo brasileiros, surgiram diversas indagações sobre a 
possibilidade de aplicação da lei estrangeira às relações de trabalho envolvendo brasileiros, 
especialmente quando o contrato de emprego é celebrado ou executado fora do país. A partir 
da análise da jurisprudência brasileira, percebeu-se que em certos contratos são aplicadas as 
normas do local de execução do contrato, outros a lei mais favorável ao trabalhador, já no caso 
do trabalho a bordo de navios e embarcações, a lei do sistema jurídico que mais tem conexão 
com a relação trabalhista. 
 
Palavras-chave:  
Direito Internacional do Trabalho; Direitos Humanos; Migrações; Conflitos de Leis no Espaço. 
 
ABSTRACT:  
Based on the principle of territoriality, Brazilian labor laws automatically apply to employment 
contracts executed in Brazil, aiming to protect workers due to their insufficiency, as a true 
“police law”. However, due to the increasing advancement of means of transportation and 
communication provided by globalization, even in the face of the apparent rigidity regarding 
the substantive law applicable to international employment contracts involving Brazilians, 
several questions have arisen about the possibility of applying foreign law to employment 
relationships involving Brazilians, especially when the employment contract is entered into or 
executed outside the country. Based on the analysis of the brazilian jurisprudence, it was 
noted that in certain contracts the rules of the place of execution of the contract are applied, 
in others the law most favorable to the worker is applied, while in the case of work on board 
ships and vessels, the law of the legal system that has the greatest connection with the 
employment relationship is applied. 
 
Keywords:  
International Labor Law; International Human Rights Law; Migrations; Conflict of laws in space. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Dolinger e Tiburcio (2020), um dos pontos fundamentais no direito 

internacional privado é a aplicação do direito estrangeiro sempre que a relação jurídica tiver 

maior conexão com outro sistema jurídico do que com aquele do foro competente para 

apreciar qualquer conflito envolvendo a relação internacional. Em determinadas situações faz-

se mister aplicar aos contratos a lei emanada de outro sistema jurídico soberano, para assim 

se poder fazer melhor justiça no caso concreto, mesmo que eventualmente se contrarie 

disposições previstas no ordenamento a que se sujeita uma das partes da relação. 

Uma vez conhecida a norma estrangeira indicada pela lex fori (LINDB, no caso 

brasileiro), deve o juiz nacional agir como normalmente procede quanto à aplicação de 

qualquer lei doméstica, eis que não há qualquer diferença entre a norma nacional e a 

estrangeira relativamente à sua condição de lei. Dessa forma, deve o juiz nacional aplicar o 

direito estrangeiro como direito, não como simples fato, inclusive segundo os princípios, 

jurisprudência e costumes do Estado de origem da norma, salvo se atentarem contra a ordem 

pública e princípios constitucionais do país que se busca aplicar a lei exterior (MAZZUOLI, 

2018).  

Nesse contexto de importância crescente do direito internacional, o processo de 

globalização vivenciado nos últimos anos também provocou uma maior internacionalização 

das relações de trabalho, de forma que, mais e mais, os empregados passaram a prestar 

serviços, por meio de contratações ou transferências, no exterior. Entretanto, esse fenômeno 

resultou no surgimento de conflitos para saber qual legislação seria aplicada a fim de definir 

os direitos e deveres de trabalhadores e empregadores nos contratos internacionais de 

trabalho.  

Diante desse óbice, doutrina e jurisprudência brasileiras propuseram diversas 

técnicas para resolver o conflito entre normas aplicáveis à uma mesma relação jurídica, dentre 

elas a que certas leis, cujo escopo é o de proteger hipossuficientes, deveriam ser aplicadas 

automaticamente pelos juízes nacionais.  

Essa técnica deriva do sistema jurídico francês, que denomina tais normas de 

aplicação imediata (lois de police), sendo exemplo de normas desse cariz as leis trabalhistas 

(Consolidação das Leis do Trabalho), Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso 

e, Código de defesa do consumidor (MAZZUOLI, 2018). As normas de aplicação imediata ou 

imperativas operam antes de qualquer indagação sobre qual norma será aplicada ao caso 

concreto, se a nacional ou a estrangeira, caso em que o juiz do foro sequer utiliza o método 

conflitual estabelecido pela regra da lex fori. 

 Sendo assim, o juiz pátrio aplicará, de imediato, a norma imperativa prevista em seu 

ordenamento, em razão da superioridade do interesse estatal de se proteger os 

hipossuficientes. Todavia, o afastamento da busca por outra lei aplicável não é o único efeito 

jurídico da aplicação das lois de police. Estas também podem acarretar o impedimento de 

homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur a cartas rogatórias que as 
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contrariam, bem como a negação à autonomia da vontade das partes na livre escolha da lei 

aplicável a certos contratos internacionais, como os de trabalho.  

A aplicação automática desses diplomas normativos aos contratos internacionais 

encontra fulcro no art. 166, VI, do Código Civil de 2002, cujo teor determina que são nulos os 

negócios jurídicos que tiverem por objetivo fraudar lei imperativa. Na seara trabalhista, o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) corroborou esse entendimento em um precedente acerca 

de um contrato de trabalho celebrado no exterior por um empregado brasileiro, no qual ele 

foi transferido para trabalhar no Brasil (MAZZUOLI, 2018).  

No Ag-AIRR-1002212-87.2016.5.02.0081, julgado pela 7ª Turma do TST, sob a 

relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em 03/09/2021 (BRASIL, 2021a), a corte 

decidiu que sendo o autor contratado no exterior, pelo Princípio da Territorialidade, as 

relações de trabalho devem ser regidas segundo a lei do lugar em que for executado o 

trabalho, afastando-se, por outro lado, a autonomia da vontade, conforme o artigo 14 da Lei 

nº 7064 de 1982. Este prevê que:  

Art. 14. Sem prejuízo da aplicação das leis do país da prestação dos serviços, no que 

respeita a direitos, vantagens e garantias trabalhistas e previdenciárias, a empresa estrangeira 

assegurará ao trabalhador os direitos a ele conferidos neste Capítulo (BRASIL, 1982).  

As normas de aplicação imediata são aquelas que visam preservar direitos tidos 

como essenciais a uma comunidade de pessoas no âmbito de um determinado Estado, a 

exemplo dos ligados às relações de trabalho, consumo e ao meio ambiente. De acordo com 

Mazzuoli (2018), esse entendimento é, inclusive, aceito pela Corte Internacional de Justiça 

(CIJ) desde 1958, em decorrência de um julgamento envolvendo os Países Baixos contra a 

Suécia, com fundamento nas violações impostas pela Convenção da Haia de 1902 

relativamente à tutela de menores. 

Entretanto, apenas no que diz respeito aos contratos internacionais de trabalho, 

apesar da tendência da justiça do trabalho aplicar a lei brasileira a maioria das relações 

trabalhistas com elementos de estraneidade envolvendo empregados brasileiros, há na 

legislação pátria a possibilidade de aplicação da norma estrangeira à tais contratos, a 

depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se demonstrará nesse trabalho.  

Desse modo, a aplicação indiscriminada da lei trabalhista brasileira aos contratos 

internacionais de trabalho envolvendo nacionais se faz inadequada, pois isso pode gerar 

injustiças tendo em vista que há no mundo sistemas trabalhistas mais protetivos que os 

brasileiros, tendo a contratação em diversos casos sido diretamente influenciada por direitos 

previstos nesses outros diplomas legais.  

Além disso, o direito internacional privado revela muitos outros métodos de 

resolução de conflitos de normas que incidem sobre um mesmo contrato internacional, muito 

mais flexíveis que a automática aplicação do direito nacional e que levam em consideração o 

preciso alcance de cada norma. Dentre os diplomas nacionais que regulam os contratos 

internacionais de trabalho se destacam a Convenção de Direito Internacional Privado de 1929 

(Código de Bustamante), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto-
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lei nº 18.871, de 13 de agosto de 1929 e a Lei nº 7.064 de 06 de dezembro de 1982, que regula 

os direitos dos trabalhadores transferidos para o exterior.  

Dessa forma, ao se fazer uma interpretação sistemática de ambos diplomas 

normativos, se percebe que ao invés de estarem sujeitos a aplicação imediata da legislação 

trabalhista brasileira; os contratos internacionais de trabalho celebrados por trabalhador 

brasileiro estão submetidos à três regimes jurídicos distintos, a depender das circunstâncias 

objetivas  do mesmo, a saber: o regime da Lei do local de execução do contrato, Lei mais 

favorável ao trabalhador, ou o da lei que mais se aproxima à relação de trabalho.  

À vista disso, poderá ser levado em consideração o elemento de conexão “lugar de 

execução do contrato” para definir a lei aplicável à relação de emprego dele derivada, do 

mesmo modo que haverá a possibilidade de uso da técnica da proximidade, pela qual se 

aplicará a lei trabalhista do sistema jurídico que mais se identificar com a relação de trabalho, 

isto é, que conter o maior número de elementos de conexão na relação jurídica ou os mais 

relevantes para o caso. Portanto, em todas essas situações há possibilidade de aplicação da lei 

trabalhista estrangeira aos contratos de trabalho em detrimento da lei nacional (JORGE NETO, 

Cavalcante; 2019). 

 

2 REGIMES JURÍDICOS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE TRABALHO INTERNACIONAIS 

CELEBRADOS POR TRABALHADORES BRASILEIROS 

 

Até o ano de 2009, o elemento de conexão que determinava a lei trabalhista a ser 

aplicada às relações de trabalho internacionais era o local de execução do contrato de trabalho 

(loci executionis). Nesse contexto, entendimento outrora consolidado pelo TST por meio da 

súmula nº 207 de 1985, dizia que “a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no 

país da prestação de serviço, e não por aquelas do local da contratação” (LEITE, 2020).  

Esse posicionamento é derivado do art. 198 da Convenção de Direito Internacional 

Privado de 1929, cujo teor determina que “é territorial a legislação sobre acidentes do 

trabalho e proteção social do trabalhador” (Brasil, 1929). 

Em nome do princípio da lex loci executionis, no passado houve diversas situações 

em que trabalhadores contratados no Brasil para prestar serviços no exterior se submeteram 

a legislação alienígena, como em processo julgado pelo TST em 1986, no qual determinou-se 

a aplicação da lei iraquiana para um contrato trabalhista celebrado no Brasil para o trabalho 

de um brasileiro no Iraque (TST-RR-2.502/85, Rel. Min. José Ajuricaba, ac. 2ª T. 3.170/86) 

(Leite, 2020). 

Todavia, com a promulgação da Lei nº 11.962 de 3 de Julho de 2009, que modificou 

a Lei nº 7.064 de 06 de dezembro de 1982, criou-se um regime jurídico distinto para os 

trabalhadores contratados no Brasil e transferidos para o exterior, tendo em vista que essa 

última lei passou a regular tais atividades laborais internacionais.  
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Dessa maneira, a referida súmula 207 do TST acabou se tornando inadequada, o que 

culminou com seu cancelamento pela Resolução nº 181 de 2012 do TST, de modo que, 

atualmente, a aplicação da legislação trabalhista brasileira ou estrangeira aos contratos de 

trabalho firmados por empregados brasileiros dependerão de circunstâncias concretas a 

serem observadas na relação de trabalho, no qual serão eleitos diferentes elementos de 

conexão que atrairão a incidência da lei nacional ou estrangeira para o caso (Leite, 2020).  

 

2.1 CONTRATOS SUBMETIDOS À LEI DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: BRASILEIRO 

CONTRATADO NO EXTERIOR PARA LÁ TRABALHAR E CONTRATADO NO BRASIL PARA 

TRABALHAR NO EXTERIOR IMEDIATAMENTE. 

 

Em regra, a aplicação da lei trabalhista brasileira ocorre no território nacional, como 

expressão do princípio da territorialidade da norma. Dessa forma, para os trabalhadores 

brasileiros contratados no exterior para realizar serviços fora do país, a lei aplicável, em sua 

maior magnitude, para essa relação de trabalho será a do local de execução do contrato 

trabalhista (lex loci executionis) (LEITE, 2020). 

A eleição do elemento de conexão “local de execução do contrato” para determinar 

a lei material cabível para os contratos de trabalho internacionais tem fundamento naquilo 

que dispõe o art. 198 da Convenção de Direito Internacional Privado de 1929 (Código de 

Bustamante): “é territorial a legislação sobre acidentes do trabalho e proteção social do 

trabalhador” (Brasil, 1929). 

Também se submetem à lei do local de execução dos serviços os contratos em que 

o brasileiro é contratado no Brasil para imediatamente trabalhar no exterior, não chegando a 

trabalhar em solo nacional em momento algum da relação trabalhista. Isso se deve ao fato do 

trabalhador não ser considerado transferido para os efeitos da Lei nº 7.064 de 06 de dezembro 

de 1982, não se submetendo ao seu regime específico e, sim ao disposto no art. 198 da 

Convenção de Direito Internacional Privado de 1929.  

Esse entendimento é bastante sólido na jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho, que, no AIRR 1.047-43.2010.5.03.0036, julgado em 23/05/2012, sob a Relatoria do 

Ministro Mauricio Godinho Delgado, da 3ª turma do tribunal, decidiu que o critério da lex loci 

executionis somente prevalece nos casos em que foi o trabalhador contratado no Brasil para 

laborar especificamente no exterior, fora do segmento empresarial referido no texto da Lei 

7.064/82. Ou seja, contratado para laborar imediatamente no exterior, sem ter trabalhado no 

Brasil (Brasil, 2012).  
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Entretanto, no caso da contratação de brasileiro por empresas estrangeiras em 

ambas as situações, para que o Brasil reconheça a existência de uma relação de emprego entre 

estes sujeitos, com o brasileiro sendo considerado empregado no país, nele produzindo efeitos 

o emprego no exterior, é necessário que se observem os requisitos dispostos entre os artigos 

12 e 13 da Lei nº 7.064 de 06 de dezembro de 1982: a autorização da contratação pelo 

Ministério do Trabalho e que a empresa contratante tenha participação de, no mínimo, 5% 

(cinco por cento) do capital de empresa domiciliada no Brasil. Essa exigência não se aplica à 

contratação de brasileiros por pessoas físicas estrangeiras, por estas não terem sido citadas na 

lei (Jorge Neto, Cavalcante; 2019). 

Apesar da possibilidade de aplicação da norma estrangeira aos dissídios envolvendo 

as referidas relações trabalhistas, ambos os casos poderão ser julgados pela justiça trabalhista 

do Brasil, em decorrência do art. 651, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tendo 

competência a Vara do Trabalho mais próxima do domicílio do trabalhador no Brasil, em 

decorrência do § 1º desse mesmo artigo da CLT (Jorge Neto, Cavalcante; 2019). 

Caso não haja a anuência do ministério, a relação de trabalho exercida por brasileiro 

no exterior não será reconhecida como tal, logo a justiça do trabalho brasileira não poderá 

julgar eventual demanda decorrente desta contratação, estando tais lides sujeitas à apreciação 

da justiça estrangeira e aplicação da mesma lei (Jorge Neto, Cavalcante; 2019). 

Nas palavras de Carrion (2003), a previsão do art. 651, caput e § 2º da CLT, é norma 

de direito interno em sua primeira parte e norma de direito internacional privado brasileiro 

no final. Ao dizer que a competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade 

onde o empregado presta serviço, mesmo que tenha sido contratado no estrangeiro, está 

admitindo a competência brasileira, mesmo que alguma outra norma estrangeira adote o 

critério da lei do lugar onde se deu a contratação. De acordo com o autor, aplica-se a CLT em 

primazia à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) por aquela se tratar de 

lei especial.  

Diz o art. 12 da LINDB que é competente a autoridade judiciária brasileira, quando 

for o réu domiciliado no Brasil, ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação (BRASIL, 1942). 

Todavia, o art. 651, caput e § 2º da CLT dispõem, respectivamente, que a competência das 

Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou 

reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou 

no estrangeiro.  Assim, a competência da Justiça Trabalhista estende-se aos dissídios ocorridos 

em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja 

convenção internacional dispondo em contrário (Brasil, 1943).  

Expostas essas premissas, observa-se que o critério estabelecido pelo art. 198 do 

Código de Bustamante é tido como a regra geral para os contratos internacionais de trabalho, 

cuja aplicação é condicionada ao que determina a Lei nº 7.064 de 06 de dezembro de 1982 

em relação aos trabalhadores transferidos para o exterior, conforme entendimento já 

sedimentado pelo TST no AIRR – 322-68.2017.5.05.0031, Julgado em 13/08/2021: “O princípio 

da Lex loci executionis contracti é de ordem genérica, enquanto que a Lei nº 7.064/82, por 
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regular esse tipo de relação jurídica envolvendo expatriado, é de caráter especial, não 

evidenciando conflito de leis no espaço” (Brasil, 2021b).  

 

2.2 CONTRATOS SUBMETIDOS À LEI MAIS FAVORÁVEL AO TRABALHADOR: TRABALHADORES 

CONTRATADOS NO BRASIL E TRANSFERIDOS AO EXTERIOR. 

 

Segundo o art. 2º da Lei nº 7.064 de 1982, é considerado trabalhador transferido: I) 

O empregado removido para o exterior, cujo o contrato estava sendo executado no território 

brasileiro; II) O empregado cedido à empresa sediada no estrangeiro, para trabalhar no 

exterior, desde que mantido o vínculo trabalhista com o empregador brasileiro; III) o 

empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior 

(BRASIL, 1982). 

Primeiramente, é importante ressaltar que tal legislação não se aplica no caso em 

que o funcionário de uma empresa domiciliada no Brasil preste serviços de natureza 

transitória em outro país por menos de 90 (noventa) dias em cada um deles. Neste caso, pelo 

empregado não se adequar na condição de transferido, deverá ser aplicada a legislação 

brasileira.  

A Lei 7.064/82 dita que o empregado deve ter ciência expressa desta 

transitoriedade, além de que ele deve receber a passagem de ida e volta e as diárias durante 

o tempo de trabalho no estrangeiro, a qual não possui natureza salarial (BRASIL, 1982). 

Dessarte, nos casos em que o trabalhador seja considerado transferido, o fato deste 

ter trabalhado no Brasil para o seu empregador acarreta na incorporação da proteção da 

legislação trabalhista brasileira a sua relação de emprego (LEITE, 2020). O art. 3º, inciso II da 

Lei 7.064/82 determina a aplicação da legislação brasileira de proteção do trabalho quando 

mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada 

matéria (BRASIL, 1982). 

Portanto, no caso dos trabalhadores transferidos, só há possibilidade de aplicação 

da lei estrangeira se ela for em sua totalidade mais favorável que a Brasileira, pois para se 

eleger qual norma é a mais favorável ao trabalhador, leva-se em consideração a proteção de 

cada aspecto da relação trabalhista conferida pela lei. Todavia, conforme impõe o parágrafo 

único do art. 3º da Lei nº 7.064/80, será aplicada a legislação brasileira, com exclusão de todas 

as outras, sobre Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Programa de 

Integração Social (BRASIL, 1982). 

Em contraste, a proteção trabalhista não se aplica aos casos nos quais o trabalhador 

é contratado, no Brasil, especificamente para exercer seu ofício no exterior. De forma que, 

embora a constituição do vínculo empregatício ocorra dentro do território nacional, o fato da 

prestação do serviço ocorrer somente no exterior retira da relação de emprego a influência da 

legislação brasileira.  

  



 

Revista Insigne de Humanidades, Natal, v. 2, n. 1, jan./abr. 2025. 

 

176 

Portanto, nesse caso será aplicado o artigo 198 da Convenção de Direito 

Internacional Privado de Havana, que determina a aplicação do princípio da territorialidade.  

Outro ponto importante a ser analisado é o caso em que o empregado de empresa 

brasileira realiza serviços em diversos países. Nessa situação, será utilizado o elemento de 

conexão do domicílio da pessoa jurídica e, caso ele seja localizado no Brasil, será aplicada a 

legislação brasileira (Jorge Neto; Cavalcante, 2019). 

 

2.3 OS TRABALHADORES FRONTEIRIÇOS. 

 

Uma problemática existente é sobre a aplicação da lei nacional para os 

trabalhadores fronteiriços, sendo de fundamental importância definir a quem se aplica a 

condição de residente fronteiriço. De acordo com o art. 1º, §1º, inciso IV da Lei nº 13.445 de 

2017 (Lei de Migrações), o residente fronteiriço é “pessoa nacional de país limítrofe ou 

apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho” 

(Brasil, 2017).  

Para estes, o art. 30 da Lei de Imigração permite a residência na hipótese de trabalho 

caso a pessoa seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação ou 

detentora de oferta de trabalho. A partir disso, Jorge e Cavalcante (2020) afirmam que, caso 

não exista tratado entre os países dispondo o contrário, será aplicada a legislação do domicílio 

do trabalhador, desde que este seja no país de sua nacionalidade. Entretanto, essa solução 

não se aplica ao caso em que o trabalhador fronteiriço presta serviços para o mesmo 

empregador em dois ou mais países vizinhos.  

A possibilidade de aplicação de duas ou mais legislações trabalhistas distintas 

ocasionam uma grave insegurança jurídica, tanto para o empregado - o qual pode ser 

submetido a leis menos protetivas - e para o empregador - que pode ser alvo de ações 

trabalhistas em diversas jurisdições, sem uma clarificação de qual ordenamento seria aplicável 

tal relação de trabalho internacional.  

A fim de sanar esse óbice, no RO 0000101-08.2013.5.04.0111, julgado em 

19/3/2014, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região expôs que O trabalhador fronteiriço 

que, no desenrolar de um mesmo período contratual, presta serviços para o mesmo 

empregador de forma intermitente em dois ou mais países vizinhos, não pode estar sujeito a 

duas ou mais legislações diversas. Em situações como essa, segundo a corte gaúcha, deve ser 

aplicada a legislação mais benéfica ao empregado. Nesse caso, portanto, o princípio da norma 

mais favorável vigora no âmbito das relações contratuais, considerando-se aplicável, ao caso, 

a legislação pátria. (Brasil, 2014a).  

Na hipótese acima, o trabalhador, contratado no Uruguai, prestava serviços para o 

empregador no Uruguai e no Brasil durante o mesmo período contratual, de forma que, criou-

se um debate sobre qual legislação seria aplicada: a brasileira ou a uruguaia. Para solucionar 

tal problemática, fora utilizado o artigo 3º, inciso II, da Lei 7.064/82, que assegura ao 

empregado a aplicação da legislação brasileira sempre que esta for mais favorável, embora tal 
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lei, em princípio, seja aplicável apenas aos trabalhadores transferidos, não se enquadrando 

nesta situação nem o art. 198 do Código de Bustamante, nem o princípio do Lex Loci 

Executionis. Dessa forma, entendeu-se que a Lei 7.064/82 também se aplica à proteção dos 

trabalhadores fronteiriços. 

É importante ressaltar que a Lei nº 13.445/2017, a Lei de Imigração, estabelece 

como direito dos migrantes no seu Art. 4º, inciso XI a “garantia de cumprimento de obrigações 

legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem 

discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória”. Ou seja, a promulgação 

desta legislação positivou o entendimento demonstrado no precedente acima, emanado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, estendendo ao trabalhador fronteiriço a proteção 

da legislação trabalhista brasileira (Brasil, 2017). 

 

2.4 LEI DE MAIOR CONEXÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO: LEI APLICÁVEL AOS TRIPULANTES 

DE EMBARCAÇÕES OU AERONAVES 

 

Nas relações empregatícias das atividades marítimas e aeronáuticas incide, em 

linhas gerais, a lei do Pavilhão ou da Bandeira (Convenção de Havana ratificada através do 

Decreto nº 18.871/1929 - Código de Bustamante) que normalmente estabelece, em tais 

contratos, a regência pelas leis do local da matrícula da embarcação e aeronaves (lei do 

pavilhão), conforme estabelece o teor do art. 281 do Código de Bustamante, segundo o qual 

as obrigações dos oficiais e gente do mar e a ordem interna do navio subordinam-se à lei do 

pavilhão (lei da bandeira do país o qual se submete o navio ou aeronave) (lei (BRASIL, 1929). 

Como forma de proteção contra a quebra da isonomia dos trabalhadores de um 

mesmo navio ou aeronave, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do RR 

18295720165130005, relatado pelo Ministro Alexandre Luiz Ramos, da 4ª Turma da corte, 

julgado 01.02.2019, entendeu que a aplicação da legislação brasileira aos tripulantes 

brasileiros contratados por navios estrangeiros não se sustenta diante da realidade da 

atividade econômica desenvolvida pelas empresas estrangeiras de cruzeiros marítimos, pois, 

se assim fosse, em cada navio haveria tantas legislações de regência quanto o número de 

nacionalidades dos tripulantes (BRASIL, 2019b) 

Ponderou a corte trabalhista que num mesmo navio de cruzeiro marítimo, todos os 

tripulantes devem ter o mesmo tratamento contratual, seja no padrão salarial, seja no 

conjunto de direitos. Assim, a legislação brasileira não é aplicável ao trabalhador brasileiro 

contratado para trabalhar em navio de cruzeiro, em primeiro lugar, por tratar-se de trabalho 

marítimo, com prestação de serviços em embarcação com registro em outro país, em segundo 

lugar, porque não se cuida de empregado contratado no Brasil e transferido para trabalhar no 

exterior  
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Entretanto, a lei do pavilhão foi consagrada com o objetivo de beneficiar o 

trabalhador, não podendo ser invocada para frustrar a aplicação de normas protetivas que 

conferem dignidade a este sujeito. Sendo assim, como bem observam Jorge Neto e Cavalcante 

(2019), essa regra não é absoluta, existindo exceções, como nos casos de "Bandeira de Favor", 

em que a embarcação viaja sob determinada bandeira, mas a empresa que o explora pertence 

a nacionalidade diversa, sendo registrada intencionalmente num determinado país em razão 

de legislação mais permissiva, flexibilizando a proteção aos direitos trabalhistas. 

Tal questão já foi abordada, por exemplo, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região, no RO 18296-2012-008-09-00-9, julgado em 08/04/2014. Segundo a corte, a lei do 

Pavilhão ou da Bandeira dispõe que as relações de trabalho da tripulação de navios regem-se 

pelas leis do local da matrícula da embarcação, todavia, tal norma pode ter a aplicação elidida 

quando configurada a hipótese denominada de “bandeira de favor”, em que o país onde está 

matriculado o navio não guarda qualquer relação com o “armador” (aquele que explora a 

atividade econômica atrelada à embarcação) (BRASIL, 2014b).  

No caso em comento, a corte paranaense esteve diante de situação na qual 

empregada brasileira trabalhou para empresa sediada no Brasil, que explora roteiros na costa 

brasileira, em embarcação com matrícula em país estrangeiro. Dessa forma, a partir da 

verificação da existência de uma “bandeira de favor”, entendeu o TRT-9 pela aplicação da lei 

brasileira ao contrato de trabalho celebrado pela reclamante.  

Os casos em que presente a “bandeira de favor” reclamam a aplicação do critério 

da maior proximidade, consagrado pela teoria do "Centro jurídico da gravidade" (most 

significant relationship), que analisa o direito material a ser aplicado a uma relação jurídica a 

partir da maior quantidade de elementos em comum com um sistema jurídico ou outro. Nesse 

caso, devem prevalecer as leis do ordenamento com o qual o contrato de trabalho possui mais 

pontos de conexão, seja pela nacionalidade do empregador, pelo lugar onde celebrado o 

contrato de trabalho ou pelo local a que o empregado se subordina, entre outros critérios. 

O critério do most significant relationship aplica-se a casos nos quais um dos países 

envolvidos na relação de emprego têm muito mais elementos de conexão do que o país da 

bandeira do navio ou aeronave, a fim de evitar, conforme exposto acima, manipulações 

dolosas da legislação aplicável ao contrato de trabalho por parte do empregador.  

Ou seja, deve-se buscar qual ordem jurídica provocou mais efeitos na relação de 

emprego, para, a partir daí, se aplicar o direito material deste país ao contrato de trabalho. 

Assim decidiu o TST nos Embargos de Declaração no RR - 12700-42.2006.5.02.0446, julgado 

em 06/05/2009, sob a relatoria da Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, da 8ª Turma, onde 

a corte afirmou que o princípio do centro de gravidade, ou, como chamado no direito norte-

americano, most significant relationship, afirma que as regras de Direito Internacional Privado 

deixarão de ser aplicadas, excepcionalmente, quando, observadas as circunstâncias do caso, 

verifica-se que a causa tem uma ligação muito mais forte com outro direito (BRASIL, 2009). 
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Na hipótese analisada pelo TST, em se tratando de empregada brasileira, pré-

contratada no Brasil, para trabalho parcialmente exercido no Brasil, o princípio do centro de 

gravidade da relação jurídica atraiu a aplicação da legislação brasileira. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A partir do exposto, se constata que há no sistema jurídico brasileiro a possibilidade 

de aplicação de normas trabalhistas estrangeiras em diversas situações para os trabalhadores 

brasileiros contratados fora do país ou ainda no Brasil, para laborar no exterior.  

Portanto, a defesa da aplicação imediata da Consolidação das Leis do Trabalho e leis 

trabalhistas afins, em sua totalidade, para toda e qualquer relação de trabalho em que um 

brasileiro figura como empregado é inadequada, pois é contrária ao que determina a 

Convenção de Havana de 1929 (ratificada pelo Brasil), à Lei nº 7.064/82 e à jurisprudência do 

Tribunal Superior do Trabalho, que se inclina ao uso do critério da proximidade para 

determinar a legislação trabalhista aplicável aos contratos de trabalho a bordo de navios e 

aviões.  

Apesar disso, ao se analisar a jurisprudência dos tribunais superiores da justiça do 

trabalho, embora haja uma prevalência numérica da aplicação das normas trabalhistas 

brasileiras aos contratos internacionais de trabalho, essa aplicação não é regra absoluta, pois, 

como dito, existem casos que ensejam a incidência da norma estrangeira. 

Nessas situações a possibilidade de aplicação da lei trabalhista estrangeira pode ser 

benéfica, pois aumenta o leque de direitos do trabalhador em caso do sistema jurídico 

estrangeiro ser mais favorável a ele que o nacional, ou garante sua empregabilidade, caso o 

direito trabalhista estrangeiro seja menos protetivo que o brasileiro, mas a contratação do 

trabalhador só ocorreu devido à ele não ter tais direitos.  

Notadamente, essa última situação ocorre bastante em países europeus ou nos 

Estados Unidos da América, onde o preço da mão de obra é muito elevado, devido aos altos 

salários, e os empregadores muitas vezes recorrem à contratação de trabalhadores 

estrangeiros vindos de países subdesenvolvidos para diminuir os custos com pessoal. 

Dessarte, a aplicação indiscriminada da lei trabalhista brasileira pode produzir injustiças 

contrárias à sua intenção precípua, que é proteger o trabalhador enquanto sujeito 

hipossuficiente.  

Há, contudo, a existência de limitações para a aplicação do direito trabalhista 

estrangeiro pelo magistrado brasileiro a tais contratos internacionais, encontrando-se no texto 

constitucional e nos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil se submete. Nesse ponto, 

algo importante a se destacar é que, na hipótese do juiz nacional aplicar ao caso a lei do seu 

país ou a lei estrangeira, deverá aplicar também os tratados internacionais inseridos na ordem 

jurídica que incidirá sobre o contrato de trabalho que ele está a se debruçar.  
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Ganham importância, no contexto das relações internacionais de trabalho, a 

Convenção nº 97 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre trabalhadores 

migrantes de 1949; a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias, adotada pela Resolução nº 45/158 da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990; os organismos regionais que garantam em 

seus textos a proteção do trabalhador, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, a 

partir de suas alterações feitas pelo Protocolo de San Salvador de 1988 e, é claro, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais de 1966.  

No Brasil, o juiz nacional irá, antes de mais nada, fazer um controle da 

constitucionalidade da norma estrangeira tendo como parâmetro a lei fundamental da 

república, e um controle de convencionalidade da lei alienígena baseado nos tratados 

internacionais de direitos humanos dos quais o país faz parte. Assim, uma vez que a norma 

estrangeira, ao ser aplicada pelo juiz brasileiro, é empregada como se lei federal fosse, esta 

também se submete ao controle de constitucionalidade e convencionalidade pátrio, visto que 

a carta maior e os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil encontram-se em uma 

hierarquia superior às demais leis do país.  

Portanto, mesmo que o juiz nacional esteja aplicando a lei estrangeira para os 

trabalhadores nacionais que laboraram no exterior, ele não pode afastar destes empregados 

os direitos fundamentais trabalhistas previstos no art. 7º da lei maior, dentre outros direitos 

contidos no capítulo dos direitos sociais e em outras partes do texto constitucional. Nessa 

perspectiva, para concretizar os comandos constitucionais acerca dos referidos direitos, a lei 

nº 7064/82 determina no parágrafo único de seu art. 3º que se aplicará, em detrimento de 

qualquer outra lei, a legislação brasileira sobre Previdência Social, Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - PIS/PASEP.  

Dessa maneira, a aplicação do direito trabalhista estrangeiro em diversas situações 

se faz legítima e viável, mesmo assim, isso deve ser feito com cautela para que não sejam 

negados aos trabalhadores brasileiros ou de outras nacionalidades direitos fundamentais que 

inexistem em muitos ordenamentos jurídicos que existem no mundo. No caso do Brasil, é dizer 

que, mesmo com a superação da Súmula nº 207 do Tribunal Superior do Trabalho e a 

relativização do princípio da territorialidade, ainda devem ser observados certos parâmetros 

na aplicação da lei estrangeira aos trabalhadores brasileiros. 
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