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O Governo dos Estados Unidos do Brasil convencionou, 
em Protocolo assinado a 20 de abril do corrente ano, que 
a Representagao Comercial do Governo da Uniao das Re-

piiblicas Socialistas Sovieticas, ao exercer atividade mer
cantil em territorio brasileiro, gozara das seguintes imuni-
dades, isengoes e privilegios: 

1.°) "A Representagao Comercial da cidade do 
Rio de Janeiro gozara dos mesmos privilegios 
e imunidades concedidas as instalagoes das 
Missoes Diplomaticas estrangeiras no Brasil" 
(art. l.°); 

2.°) "O Chefe da Representagao Comercial (o 
Representante Comercial), seus dois suplen-
tes e demais funcionarios da mesma, que 
constarem da "Lista Diplomatica", gozarao 
dos mesmos privilegios e imunidades que, se
gundo o "Direito International", sao conce-
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didos aos funcionarios da Embaixada da 
U.R.S.S. no Brasil" (art. 2.°); 

3.°) "A Representagao Comercial nao estara su-
jeita as leis e regulamentos sobre o registro 
comercial" (art. 1.°); e 

4.°) "A execugao das sentengas juridicas relati-
vas as transagoes de que seja parte a Repre
sentagao Comercial podera incidir sobre 
todos os bens do Estado Sovietico no Brasil, 

particularmente sobre os bens, direitos e inte
resses oriundos das transagoes efetuadas ou 

garantidas pela Representagao Comercial. 
Nao incidira, porem, sobre os bens perten-
centes as Organizagoes mencionadas no § 4.° 
do art. 4.°, que nao houverem participado de 
transagao garantida pela Representagao Co
mercial. Segundo a praxe internacional, 

nao serao objeto de procedimento judicial, 
de qualquer natureza, os bens e locais des-
tinados exclusivamente ao funcionamento, 
no Brasil, da Embaixada da Representagao 
Comercial e dos Consulados Sovieticos, bem 
como os moveis e pertences neles situados" 
(art. 5.°). 

Os artigos acima foram transcritos do Protocolo publi-
cado no "Diario do Comercio" de 18 de maio do corrente 
ano, Sao Paulo. 

Torna-se imprescindivel um exame preliminar e acura-
do das legislacoes sovietica e brasileira e dos principios e 
regras que regem o comercio exterior no piano interna
cional, a fim de que se possa, com a necessaria seguranga 
e indispensavel fundamentagao juridica, concluir sobre a 
legalidade e eficacia dessas concessoes constantes do refe-
rido Protocolo, bem como da capacidade constitutional do 
agente executivo federal brasileiro para faze-las, valen-
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do-se, ainda, do instrumento de que se utilizou. E o que 
se passa, agora, a verificar: 

I. O Estado Socialista Russo. 

O golpe revolucionario dos Sovietes instaurou na Russia, 
em novembro de 1917, um novo tipo de governo ditatorial, 
que veio a se institucionalizar meses depois, com a publi-
cagao, em 10 de julho de 1918, da primeira Constituigao 
da Repiiblica Sovietica Federativa da Russia (R.S.F.S.R.). 

O novo regime que passou a vigorar caracterizou-se, 
desde o initio, pelas profundas e radicals transformagoes 

efetivadas na vida social, economica, politica e juridica do 
pais, consequencia natural dos principios ideologicos mar-
xistas-leninistas inspiradores da insurreigao recem-vito-
riosa. Nao se verificou, por isso, mera substituigao de 
homens, grupos ou partidos politicos no comando das for-
gas governamentais, sem o comprometimento dos rumos 
doutrinarios que se vinham imprimindo aos negocios do 
Estado. Operou-se, ao contrario, uma inteira subversao 
dos antigos valores, com o predominio de novos conceitos 
oriundos de uma mentalidade informada pelos postulados 

filosoficos do materialismo historice 

Sao unanimes os juristas sovieticos em assinalar que, 

desde aquele momento, e ainda em meio dos escombros do 

Imperio Russo, que sogobrara tambem em consequencia 

das crises provenientes das derrotas militares sofridas na 

primeira guerra mundial, cuidou-se, desde logo, de erigir 

o Novo Estado em miiltipla atividade de intenso dina-

mismo revolucionario. No conturbado e confuso horizon te 

daquele doloroso apos-guerra, os Sovietes galgaram, assim, 

o poder com o firme e inequivoco proposito de realizar um 

programa de agao governamental rigorosamente preesta-
belecido, em que os objetivos se colimavam e se sucediam 
numa perfeita ordenagao transformadora. 
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DRAGOMIR ISSAKOVITCH indicou, dessa maneira, as etapas 
initials: 

"L'etablissement des Soviets, dont la base etait imposee 
par les evenements du commencement de 1905 est la neces
sity logique determinee par la destruction de la machine 
gouvernementale. L'organisation gouvernementale de l'etat 
capitaliste, au moment ou le proletariat prend, le pouvoir 
doit etre brisee et remplacee par l'organisation nouvelle 

sortis du proletariat meme, par laquelle doit etre exercee 
la volonte formulee par la notion juridique: la dictature 
du proletariat. Max et Engels dans le preface a la guerre 

civile en France disaient: "La classe ouvriere ne peut se 
borner a s'emparer d'une machine gouvernementale toute 
faite et la mettre en mouvement pour ses propres buts. La 

revolution proletarienne ne doit pas, comme on l'a fait 
jusqu'a present, transmettre la machine militaire bureau-
cratique d'une main dans une autre, mais la briser". Briser 
cette machine, la demolir, tel est le but pratique et immediat 

de la construction sovietique. Lenine, s'appugant sur la 
theorie marxiste et sur Vexperience historique disait: "La 
revolution proletarienne est impossible sans la destruction 
violente de la machine gouvernementale bourgeoise et sans 

son remplacement par une nouvelle du peuple, de la majo
rity du peuple ouvrier et paysan" (LENINE, L'Etat et La 

Revolution Proletarienne, p. 21). 

Precisou, a seguir, os fins em mira: 

"Voila la tdche directe du systeme sovietique: la des

truction du systeme gouvernemental capitaliste et la substi
tution d'un systeme nouveau: le soviet. Voila Videe generate 
constructrice dans la creation du nouvel ordre gouverne
mental. La revolution d'octobre n'avait pas pour but de 
transferer simplement la machine gouvernementale entre 
les mains du proletariat, mais de la briser, de la detruire, 
pour qu'elle puisse apres la recreer, la rebatir d'apres sa 
propre conception, sortie de la theorie generate socialiste. 
Or, la consequence immediate de la conquete du pouvoir 
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par la classe proletarienne, c'est la destruction de l'Etat 
capitaliste, la destruction de l'appareil gouvernemental, et 
la substitution d'un nouvel appareil, sorti de la force pro
letarienne, capable de realiser la dictature du proletariat, 
capable d'unifier la force proletarienne et de la mettre en 
marche. 

La theorie marxiste a preconise la necessite de la des
truction de la machine de l'Etat et la constitution du pro
letariat dans la classe dominante, au moyen de la dicta
ture du proletariat, mais la theorie ne dit rien sur la forme 
de l'organisation ulterieure" (p. 21). 

Esses ensinamentos encontram-se no livro Le Pouvoir 
Central et le Systeme Electoral de la Russie Sovietique, 
editado e m Paris, no ano de 1927. 

Os acontecimentos que, entao, se verificaram foram 
apontados por A N D R E I Y. V I S H I N S K Y na sua conhecida obra 

sobre The Law of the Soviet State, N e w York, 1948, como 

prova de superioridade do regime sovietico sobre o parla
mentar. Nesse sentido, afirmou: 

"The experience of the Paris C o m m u n e of 1871, of the 
Russian Soviets in 1905, and of the great October Socialist 
Revolution (which during the twenty-one years of its exis

tence has built a gigantic new socialist state of workers 
and peasants and a new culture, has produced all the con
ditions for the manifold development of toiling humanity's 
spiritual forces of creation, has raised the material well-
being of the popular masses to a great height, and has 
brought up a whole generation of new Soviet people) ser

ves as the best proof of all the advantages of the Soviet 

system over the parliamentary system. This is why the 

proletarian revolution does not strive to improve the bour

geois-democratic and in particular the parliamentary-state 

machinery, but shatters it with the iron hand of an upsur
ging proletariat and replaces it a new socialist state — 

the state of the Soviets" (p. 74): 
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Coube, no entanto, a primeira Constituigao de 1918 
estabelecer, de modo mais preciso, os objetivos a serein 
atingidos pelo Estado Socialista russo. Determinou, por 
isso, no seu Capitulo II, art. 3.°: 

1.°) a socializagao da terra, declarada proprie
dade nacional, suprimindo, dessa maneira, a 
proprie dade privada ; 

2.°) a nacionalizagao dos bosques, do subsolo, 
das aguas, tornando, ao mesmo tempo, 

tambem propriedade do Governo, todos os 

rebanhos e todo o material existente nas 
propriedades e empresas agricolas, que 
tambem passaram a integrar o patrimonio 
estatal; 

3.°) a inspegao das fabricas, das minas, das es-
tradas de ferro e outros meios de transporte 
e produgao, como primeiro passo para a ple

na transferencia de sua propriedade para a 

Repiiblica dos Sovietes; 

4.°) a anulagao dos emprestimos feitos pelo anti-

go Governo e particulares aos proprietdrios 

de terra e d burguesia, considerando tal pro-

videncia como um primeiro golpe contra o 

capital internacional e formal garantia de 

que os Sovietes continuarao a agir desse 

modo ate a vitoria completa do proletariado 

internacional e sua libertagao do jugo do 

Capital; 

5.°) a transferencia da propriedade de todos os 

Bancos, seus pertences e haveres para o 

Estado, como uma das condigoes de liber

tagao das massas trabalhadoras do jugo do 
Capital; 
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6.°) a instituigao do trabalho geral obrigatorio 
como meio de suprimir os elementos parasi-
tarios da sociedade e organizar a vida eco
nomica do pais; e 

7.°) o armamento dos trabalhadores, a formagao 
de um Exercito vermelho socialista de ope-
rdrios e camponeses e o desarmamento com-
pleto das classes possuidoras. 

Fixados, dessa forma, os supremos fins do Estado So
cialista, a Constituigao passou a organizar o poder publico, 
como meio habil e capaz para realiza-los. 

Como havia ponderado ISSAKOVITCH, a teoria marxista 
preconizara "a necessidade da destruigao da maquina do 
Estado" mas nada acrescentara sobre "a forma da organi

zagao ulterior". Os juristas sovieticos tiveram, assim, de 
se valer dos principios gerais para estruturar o novo apare-

lhamento estatal, utilizando-se, ao mesmo tempo, da pro

pria experiencia, haurida no contato das realidades ambien-
tes e subordinada aos imperativos do momento. 

Isso nao impediu, porem, que pudessem, desde logo, 

registrar alguns tragos definidores da nova teoria de Estado, 

que se formulava em esbogo. Duas tonicas fundamentals 

ficaram marcadas, justamente porque surgiam em decla-

lado conflito com a classica doutrina ocidental. Trata-

va-se da "concentragao do poder" e da "extrema liberdade" 

que se lhe outorgava para agir segundo os ditames de sua 

propria vontade, empenhada na consecugao dos fins esta

tais a serem atingidos por quaisquer meios ou formas. 

Mostraram-se, alias, unanimes os juristas sovieticos no 

repelir o sistema da divisao de poderes, que apontavam 

como tecnica empregada pela burguesia para o enfraque-

cimento do Estado, a fim de que pudesse melhor sujeita-lo 

aos interesses da sociedade capitalista, sempre empenhada 

na espoliagao da classe proletaria. 
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Desejando contrariar esse resultado e com o intuito de 
fortalecer os Sovietes, empenharam-se, por isso, em asse-
gurar a maior unidade possivel a agao estatal. E tao longe 
foram nesse intuito que, mediante extremada concentragao 
do poder publico, realizaram nova modalidade de governo 
ditatorial. Esta circunstancia nao escapou a PEREZ SERRANO 
que, no Ideario Bolchevista, Madrid, 1920, a menciona 
nesses termos: 

". . ni la separation entre Legislativo y Ejecutivo, ni la 
implantation de un regimen al uso occidental (parlamen-

tario, verbigracia), resultan posibles en un sistema basado 

en el principio (transitorio, pero de duration no prevista) 
de la dictadura proletaria; como tampoco la pulcra demar-

cacion entre la esfera politica y economica, o, en otro orden, 
entre orbitas central y locales de poder. No se trata, pues, 

de un retoque a la ideologia juridica traditional, ni de un 

cambio menudo en los metodos de producir y aplicar el 
derecho; se trata de una revolucion en el sentido de hondura 
y ansia superadora que la palabra evoca". 

Importante destacar que este sentido unitario impri-
miu, todavia, marcante organicidade aos fins do Estado, 
que passou, por sua vez, a ter maior expressao economica 
do que politica. Esta mudanga determinou relevantes con-
seqiiencias e deve ser realgada para que se possa compreen-
der, com exatidao, o sentido autentico dos desenvolvimen-

tos e transformagoes posteriores havidas nas atividades 
governamentais russas. MIRKINE-GUETZEVITCH, no seu es-
tudo sobre La Theorie Generate de L'Etat Sovietique, Paris, 
1928, explica o ocorrido: 

"La doctrine sovietique primitive s'etait declaree soli-
daire de la conception marxiste des fonctions de l'Etat: si 
le materialisme historique ni la valeur intrinseque du 
Droit et de l'Etat, — si tout le processus historique 
se reduit a un phenomene ecomique, "le gouvernement 
des individus, — selon Engels, est remplace par la ge-
rance des choses et par l'organisation des moyens de 
la production". Ainsi que l'ecrivait Lenine, l'Etat co-
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nuniste se distingue par une grande simplification des 
fonctions gouvernementales, il est depouille de tous ses 
elements politiques, il cree une organisation purement eco-
nomique, dirigee par "les ouvriers, les surveillants, les 
comptables". Primaute du caractere politique (qui evoque 
dans un certain sens le proudhonisme) — tel etait le point 
de vue officiel du bolchevisme primitif, en ce qui concerne 
la conception juridique de l'Etat. La reglementation minu-

tieuse et rigoureuse de tous les aspects de la vie, l'etatisme 
outrancier du gouvernement sovietique evoquent le regime 
absolutiste du xvme siecle. Get Etat qui renonce peu a peu 

a la suppression de l'initiative privee, et qui est defendu par 
une armee et par une police politique aussi puissante que 
vigilante, — est un exemple de la primaute absolue des 

elements politiques sur les elements economiques. Nous 

nous heurtons ici a la profonde contradiction qui existe 

entre la theorie de l'Etat sovietique et la legislation pra

tique. Cette theorie avait ete cree en vue d'un Etat forme 

"d'ouvriers, de surveillants, de comptables", mais la legis

lation pratique, c'est-d-dire, la vie a cree un organisme 

politique hypertrophic, qui domine entierement I'appareil 
economique. En etudiant le droit public sovietique, il faut 
se rappeler sans cesse ces divergences profondes entre 
l'ideologie et la pratique; la theorie annonce la disparition 
de l'Etat politique au n o m de la technique economique, — 
en pratique, I'idee du pouvoir domine entierement le vieux 
dogme de l'organisation economique". 

Nao e diverso e ensinamento de LINARES Q U I N T A N A : 

"Se ha denominado con razdn Estado econdmico total 

a la organizacion sovietica rusa, ya que en ella se opera la 
economizacidn del Estado, por la que se otorgan a este 

exclusivas funciones econdmicas de dominacidn. Es decir, 
que el Estado, de sujeto politico trasfdrmase en sujeto eco
ndmico. "El Estado sovietico -r- afirma Sampay — es con-
cebido como una suprema comunidad de production y a 
quien mueve la fe en la omnipotencia de la tecnica dirigida 
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conforme a una economia planificada" (Derecho Constitu-

cional Sovietico, Buenos Aires, 1946, p. 30). 

II. Sentido da Evolugao Economica Bolchevista. 

Mostra-se inconteste a afirmativa de que a expressao 
economica domina a fisionomia do novo Estado sovietico. 
Este o motivo que recomenda se observem as etapas do 
desenvolvimento economico russo, a fim de que se precisem 
melhor os fins precipuos visados pelo poder estatal. 

O governo sovietico, que se instituiu em conseqiiencia 
da vitoria do movimento revolucionario de outubro, teve 
de se deparar, desde os primeiros instantes, com iniimeros 
e variados problemas que lhe absorveram completamente a 
atengao e atividade. A nova ordem foi, porem, aos poucos 
se consolidando, de modo a tornar-se possivel um escalona-
mento mais nitido das etapas a serem objetivadas. 

0 fim da guerra trouxe, tambem para a Russia, varias 
e complexas questoes que se formularam no campo da sua 
politica exterior. E os efeitos, por si mesmos graves, da 
revolugao interna, aumentaram ainda mais como resultante 

do bloqueio que lhe foi imposto pelo Conselho Supremo dos 
Aliados. Nao pode, por isso, a confusa e quase anarquica 
situacao politica interna, que padecia os reflexos de uma 

quase insuperavel crise economico-social, contar para a sua 
solucao com quaisquer possiveis auxilios externos. Teve 
a Russia bloqueada de encontrar, por si mesma, os rumos 

que a livrassem de suas dificuldades. Conseguiu, contudo, 
consolidar e fortalecer, passo a passo, o seu extraordina-
rio poder politico, fazendo com que o Partido Comunista 
— como bloco unitario de pensamento e agao, — superasse 
os miiltiplos e heterogeneos Sovietes na orientagao e co-
mando do governo revolucionario. 

A experiencia demonstrou, ao mesmo tempo, que, sem 
a concentragao do poder politico nas maos do Partido Co
munista, tornavam-se inexequiveis as profundas reformas 

13 
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de carater economico, previstas na primeira Constituigao, 
as quais visavam a socializar o aparelhamento e os meios 
de produgao. Comprovou-se, outrossim, a imperiosa ne
cessidade de se prescrever uma rigorosa e metodica plani-
ficagao para as atividades estatais. 

Decorridos cerca de quatro anos da vitoria bolchevista, 
LENINE pronunciou memoravel discurso, no x.° Congresso 
do Partido Comunista, realizado em 8 de margo de 1921. 
Propos, apos profundo e realista balango da situagao russa, 
das atividades do Governo e do Partido, as novas metas 
que se revelavam indispensaveis ao pleno exito da recons-

trugao empreendida. Este Congresso, sob sua inspiragao 
tomou tres importantissimas resolugoes. A primeira rela-

tiva ia "unidade do Partido", a segunda sobre o "desvio 

sindicalista e anarquista dentro do Partido Comunista" e, 
finalmente, a terceira referente a denominada "nova poli
tica economica" — NEP. 

A ultima decisao interessa ao presente estudo porque a 
NEP pode ser considerada o primeiro ponto fixo e organico 
da posterior evolugao economica bolchevista. A NEP signi-

ficou importante alteragao de rumo e deu resultados de re-
levo, embora se tivesse anunciado o seu carater transitorio. 

Foi em virtude da NEP que se permitiu, de certa forma, 
o reinicio do comercio privado, autorizando-se ainda os 

particulares reabrirem pequenas empresas industrials. Isso 

se deu porque a NEP substituiu o vigente "regime de con-

tribuigao por quotas" por um "novo regime de impdsto em 

especie". Como o volume deste imposto era menor do 

que o das quotas, apos o seu pagamento restavam ainda 

produtos e mercadorias em poder do contribuinte, que teve 

permissao para comerciar com essas sobras havidas. Ao 

proper a instituigao da NEP, reconheceu LENINE que "a 

principio, a liberdade de venda se traduziria em uma certa 

reanimagao do capitalismo dentro do pais". 0 lider co

munista justificou, dessa forma, a sua proposigao: 
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"Nao havia porem motivo para ter medo a isto. Le

nine entendia que uma certa liberdade de circulagao de 
mercadorias estimularia o interesse economico do campo-
nes, incrementaria a produtividade do seu trabalho e ele-
varia rapidamente o rendimento da agricultura; que sobre 
esta base se restauraria a industria do Estado e se desalo-
jaria o capital privado; que depois de acumular forgas e 

recursos, se poderia criar uma potente industria, base eco
nomica para o socialismo, e logo depois passar decidida-

mente a ofensiva, para destruir os restos do capitalismo 
dentro do pais" (Historia do Partido Comunista da u.R.s.s., 
Editorial Vitoria Ltd.a., Rio de Janeiro, 1945, p. 359). 

O historiador oficial, no compendio acima referido, 
aprovado pelo Comite Central do Partido Comunista, assim 

se refere a nova politica economica: 

"A mudanga para a NEP fortaleceu consideravelmente 
a alianga entre os operarios e os camponeses, sobre uma 

nova base. Aumentaram a potencia e a fortaleza da di
tadura do proletariade Liqiiidou-se quase totalmente o 
banditismo dos "kulaks." Depois da aboligao do sistema 

de quotas, os camponeses medios ajudaram o Poder So
vietico a lutar contra aqueles bandos. O Poder Sovietico 
conservava nas suas maos todas as posigoes de diregdo da 
Economia nacional: a grande industria, os transportes, os 
bancos, a terra, o comercio interno e externo. O Partido 
conseguiu mudar decisivamente a frente economica. Ma-

nifestaram-se os primeiros exitos no campo da industria 
e dos transportes. Iniciou-se um avango, lento no comego, 
e certo, porem indubitavel, no terreno da Economia. Os 
operarios e os camponeses sentiam e viam que o Partido 
estava em bom caminho" (p. 363). 

Mui valiosa esta declaragao: 

"Neste periodo (inicio da NEP), O elo fundamental da 
cadeia de tare fas que se apresentavam ao Partido era o 
comercio. Sem resolver este problema era impossivel de-
senvolver o intercambio de mercadorias entre a cidade e o 
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campo, era impossivel fortalecer a alianga economica entre 
os operarios e os camponeses, era impossivel levantar a 
economia rural e tirar do marasmo a industria. 

Naquele momento, o comercio sovietico era ainda muito 
debit. O aparelho comercial era muito fraco, os comunis-
tas nao tinham habitos comerciais, ainda nao conheciam 
a fun do o inimigo — "nepman", nem tinham aprendido a 

lutar contra ele. Os comerciantes privados, os "nepman", 
aproveitando-se da debilidade do comercio sovietico, se 
apoderaram do comercio dos artigos manufaturados e de 
outras mercadorias de facil colocagae O problema da 
organizagao de um comercio de Estado e de um comercio 
cooperativo adquiria uma imensa importancia" (p. 364). 

Os responsaveis por esta nova politica economica russa 
proclamaram, desde quando a estabeleceram, o seu carater 
eminentemente transacional e tdtico. Faziam empenho em 
esclarecer que esta nova politica correspondia tdo-sd a um 

imperativo momentdneo. 

A passageira referenda ao comercio exterior bolche
vista, feita pelo historiador oficial em sua apreciagao dos 
resultados da NEP, nao poderia, de fato, ter maior enfase. 

A Russia estava apenas reiniciando suas ligagoes com o 
exterior. O Conselho Supremo dos Aliados somente em 
Janeiro de 1920 levantara o bloqueio militar, consentindo-
lhe retomasse, dai por diante, o contato comercial com os 
demais paises. As fortes crises e enormes dificuldades 
internas nao lhe possibilitavam, contudo, imprimisse maior 
expansao as suas atividades no comercio internacional. 

Eram ate mesmo raros e incipientes os preceitos legais que 

re referiam a materia comercial. 

A primeira Constituigao atribuira, no art. 49, letra "i", 
de um modo vago, competencia ao Congresso dos Sovietes 
e ao Comite Central Executivo para estipular "convenios 
aduaneiros e comerciais e acordos financeiros". E, no 
art. 43, instituira o "Comissariado do Povo para o Comercio 

e Industria". 
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Antes, porem, segundo FREUND, u m decreto de 28 de 

abril de 1918 ja teria estabelecido que: 

"Tout le commerce exterieur est monopolise. Les 

marches commerciaux d'achat et de vente de toutes sortes 
de produits avec les Etats etrangers et des etablissements 
de commerce a l'etranger ne seront traites qu'au nom de 
la Republique Russe par des organes specialment autorises 
a cet effet. Toutes affaires commerciales avec l'etranger 

concernant l'importation et l'exportation, en dehors de ces 
organes, sont interdites" (Journal de Droit International, 

1934, p. 10). 

Ha, todavia, datada de 13 de margo de 1922, uma reso-
lugao do Comite Central Executivo, declarando "o comer
cio exterior monopdlio do Estado" (SANTA PINTER, Sistema 

del Derecho Sovietico, Buenos Aires, 1957, p. 56). 

Limitou-se a segunda Constituigao Sovietica, de 6 de 
julho de 1923, a dar competencia, no art. 1.°, letra "g", aos 
orgaos supremos da Uniao das Repiiblicas Socialistas So-
vieticas para "dirigir o comercio exterior e determinar o 

regime do interior". 
Estabeleceu, ainda, no art. 37, que o Comissario Po

pular do Comercio Exterior integrava o Conselho dos Co-
missarios do Povo, orgao executivo do Comite Central 

da Uniao. 
Classificou, no art. 50, o Comissariado do Comercio 

Exterior dentre os Comissariados Gerais, linicos para todo 

o territorio da Uniao. Colocou-o, assim, ao lado dos Comis
sariados para Assuntos Estrangeiros, Guerra e Marinha, 

Vias e Comunicagoes e Correios e Telegrafos. 

Patenteia-se, dessa maneira, a grande importancia que 
ja se estava comegando a conceder ao Comissariado do 
Comercio Exterior, elevado a categoria de orgao linico, 
com exercicio em todo o territorio da Uniao. 

Pode-se pretender que a morte de LENINE, em Janeiro 
de 1924, marque o fim da primeira etapa da revolugao 

socialista russa. 
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Desde entao, ate que STALIN, atraves do completo domi-
nio do Partido Comunista Russo, se apodere do Governo 
Sovietico, surgem os primeiros indicios de novas e profun-
das transformagoes revolucionarias. 

Iria se verificar o fortalecimento do Estado em todas 
as suas atividades e, principalmente, no setor economico, 
onde se deveria, de novo, suplantar a iniciativa e a agao 
privadas. 

Com esse intuito, o XIII.0 Congresso do Partido, reali-
zado em maio de 1924, aprovou "a criagao do Comissariado 
do Povo para o Comercio Interior e propos a todos os 
organismos comerciais a tarefa de dominar o mercado e 
desalojar da drbita comercial o capital privado" (Historia 
do P. C, p. 378). 

Discutiu-se longamente a maneira de como se deveria 
proceder e perquiriu-se da possibilidade do definitivo esta-
belecimento de uma economia socializada, focalizando-se, 
ainda, a hipotese de um regresso, embora partial, ao sis
tema capitalista economico. Venceu o proposito de se edi-
ficar uma economia socialista. Assim a referida Historia 
do Partido Comunista registra o decidido: 

"Sim — respondia o Partido — o Pais Sovietico pode 
e deve edificar uma Economia Socialista, pois existem nele 
todos os elementos necessarios para isto, para construir 
uma Economia Socialista e para edificar uma sociedade 
socialista completa. E m outubro de 1917 a classe operaria 
venceu o capitalismo no terreno politico, instaurando sua 
ditadura politica. De entao para ca, o Poder Sovietico 
tomou todas as medidas necessarias para destruir a poten-
cia economica do capitalismo e criar as condigoes indis-
pensaveis para edificar uma economia nacional de tipo 
socialista. A expropriagao dos capitalistas e latifundiarios, 
a conversao das terras, fabricas e empresas industrials, 
bancos e vias de comunicagao, em propriedade de todo o 
povo; a implantagao da nova politica economica; a orga
nizagao de uma industria socialista do Estado; a aplicagao 
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do piano cooperativo de LENINE: eis ai as medidas adota-
das pelo Poder Sovietico. A tarefa fundamental, agora, 
consiste em desenvolver por todo o pais a obra de edifi-
cagao de uma nova Economia, da Economia Socialista, 
dando tambem assim o tiro de misericdrdia no capitalismo 
no terreno economico" (p. 382). 

0 Estado passou nesse intuito a interferir e a contro-
lar, de modo direto, tambem o Comercio Interne A pro
pria Constituigao foi reformada, em 24 de outubro de 1924, 

tendo se modificado os seus arts. 37 e 64, em que se substi-
tuiu o "Comissariado do Povo para o Abastecimento" pelo 
"Comissariado do Povo para o Comercio Interno" (MIRKI-
NE-GUETZEVITCH, opus cit., p. 170). 

No desejo, sem diivida, de tornar mais completo e de-
cisivo o controle estatal, o Comite Central Executivo e o 
Conselho dos Comissarios do Povo resolveram, em 18 de 
novembro de 1925, reunir o Comissariado do Povo do Co

mercio Interior e o Comissariado do Povo do Comercio 
Exterior em novo orgao: o Comissariado do Povo para o 
Comercio Exterior e Interior da Uniao das U.R.S.S. (MIRKINE-
GUETZEVITCH, opus cit., p. 174). 

Caracterizaram o xiv.° Congresso do Partido, em de-
zembro de 1925, a violenta luta politica interna pela eli-
minagao do trotskismo e o vigoroso afa pela industriali-
zagao socialista do pais. Os comunistas haviam compreen-

dido, enfim, que so mediante um acelerado processo indus
trial conseguiriam atingir maior grau de desenvolvimento 

economico. 

Por volta de 1927 ja se faziam sentir, de maneira ni-

tida, os resultados da nova orientagao, cuja consequencia 

estava sendo, tambem, o progressivo e marcante aniquila-

mento do setor economico privado. O historiador oficial 
refere-se, dessa forma, a este periodo: 

"O setor socialista da industria crescia rapidamente a 
expensas do setor privado, aumentando de 81 por cento 
em 1924-1925, ate 86 por cento em 1926-1927, ao mesmo 
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tempo que o peso especifico do setor privado deerescia, 
durante este periodo, de 19 a 14 por cento. 

Isto significava que a industrializagao na U.R.S.S., de 
carater socialista, ia se acentuando rapidamente e que, no 
terreno da industria, o problema do "quem vencera?" es-
tava ja resolvido a favor do socialisme 

Com a mesma rapidez os comerciantes privados iam 
sendo desalojados do comercio; sua participagdo no co
mercio retalhista decresceu de 42 por cento, em 1924-1925, 
a 32 por cento em 1926-1927, e nao falemos no comercio 

atacadista, onde a participagdo dos particulares desceu, 
nesse mesmo periodo, de 9 a 5 por cento. 

Era, porem, mais rapido ainda o ritmo com que se 
desenvolvia a grande industria socialista, que em 1927, isto 

e, no primeiro ano depois do periodo de restauragao da 
Economia, viu aumentar sua produgao de 18 por cento, 

em comparagao com a do ano precedente. Era este um 
recorde de desenvolvimento da produgao, inexequivel ate 

para a grande industria dos paises capitalistas mais adian-
tados" (p. 402). 

O expressivo impulso verificado com a industrializagao 
levou os lideres comunistas a volverem suas vistas para o 
problema agrario, que se tem mostrado mui complexo, 
cheio de dificuldades e que ate hoje desafia-lhes a argiicia 

e competencia. 
Coube ao xv.° Congresso do Partido, em 2 de dezembro 

de 1927, enfrentar tal tarefa. Foi tomada "a resolugao 
de desenvolver por todos os meios a obra de coletivizagao 
da agricultura. Tragou um piano para desenvolver e con-
solidar uma rede de "kolkoses" e "sovkoses" e deu instru-
goes claras e precisas sobre os metodos de luta em prol da 
coletivizagao da agricultura" (Historia do P.C., p. 405). 

Estava chegando ao seu termo a fase das marchas e 
contramarchas experimentais. Ja eram mui diminutas as 
resistencias ao poder absorvente e dominador do Estado. 
Formava-se, pouco e pouco, uma competente elite tecnica, 
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incumbida de estabelecer, com seguranga e conhecimento, 
os programas a serem seguidos em todas as iniciativas e 
trabalhos governamentais. Atingia-se o grande momento 
das planificagoes socialistas. 

0 xvi.° Congresso do Partido, em a*bril de 1929, 
aprovou a execugao do primeiro "Piano Quinquenal" e o 
xvn.° Congresso do Partido, reunido em Janeiro de 1934, 
adotou o segundo "Piano Quinquenal". Importante regis
trar que "por essa epoca, a industria socialista constituia 
ja 99% de toda a industria do pais. A agricultura socia
lista — os "kolkoses" e os "sovkoses" — englobavam cerca 

de 90% da superficie total semeada do pais. No que se 
refere a circulagdo de mercadorias, os elementos capitalis-
tas tinham sido desalojados totalmente do comercio" (His

toria do P. C, p. 449). 

Foram assim designados os fins do segundo "Piano 

Quinquenal": 

"As tarefas fundamentals do segundo Piano Quinque
nal — a liquidagao definitiva dos elementos capitalistas, a 
superagao das sobrevivencias do capitalismo na economia 
e na constiencia dos homens, o remate da obra de recons-
trugao de toda a Economia nacional sobre a base da tecnica 
mais moderna, a assimilagao da nova tecnica e da diregao 

das novas empresas, a mecanizagao da agricultura e a 
elevagao de sua produtividade — criam com toda sua forga 
o problema de elevar a qualidade do trabalho em todos os 

setor es e, em primeiro lugar, a qualidade da diregao pratica 
em materia de organizagao" (Historia do P. C, p. 454). 

Quando se cuidou, em novembro de 1936, no xvin.° Con
gresso da u.R.s.s., da mudanga da Constituigao de 1924, 
STALIN ao se manifestar sobre a nova Constituigao posta em 
vigor, fez um interessante confronto entre estes dois perio-
dos historicos, registrando as tarefas realizadas e os res

pectivos alvos propostos. 

A Historia do Partido Comunista faz a sintese do seu 
informe, nesses termos: 
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"A Constituigao de 1924 havia sido redigida no pri
meiro periodo da NEP. Naquele momento, o Poder Sovie
tico consentia ainda no desenvolvimento do capitalismo 
paralelamente ao do Socialismo. Naquele momento, o 
Poder Sovietico esperava que, no curso da emulagao entre 

os dois sistemas — o sistema capitalista e o sistema socia
lista, — se organizasse e fosse garantido o triunfo do so
cialismo sobre o capitalismo no terreno economico. Na
quele momento, nao estava decidido ainda o problema de 
"quem vencera". A industria, baseada em uma tecnica 
velha e pobre, nao tinha alcangado sequer o nivel de antes 
da guerra. E ainda menos animador era o quadro que ofe-
recia, naquela ocasiao, a agricultura. Os "sovkoses" e os 
"kolkoses" eram como ilhotas isoladas no meio do imenso 
oceano das exploragoes camponesas individuals. A luta 
contra os "kulaks" nao visava ainda sua liqiiidagao, mas 
apenas a sua limitagao. No terreno da circulagao de mer
cadorias, o setor socialista so representava, aproximada-
mente, uns 50 por cento. 

E m 1936, a U.R.S.S. apresentava ja um panorama dife-
rente. A Economia da U.R.S.S. havia mudado radicalmente. 
Por esta epoca, haviam sido totalmente liqiiidados os ele
mentos capitalistas, e o sistema socialista havia triunfado 
em todos os ramos da Economia nacional. A potente 

industria socialista ultrapassava sete vezes a produgao de 

antes da guerra e tinha desalojado completamente a indus

tria privada. Na agricultura, havia triunfado com os 

"kolkoses" e os "sovkoses" a maior produgao socialista do 

mundo, uma produgao mecanizada e equipada como ne-

nhuma outra, segundo a tecnica. Os "kulaks" haviam sido 

totalmente liqiiidados como classe, e o setor individual ja 

nao desempenhava nenhum papel importante na Economia 

do pais. Toda a circulagao de mercadorias estava concen-
trada em maos do Estado e das cooperativas. A explora-

gao do homem pelo homem havia sido destruida para 

sempre. A propriedade social, socialista, sobre os meios 
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de produgao se havia consolidado como base inquebrantd-

vel no novo regime socialista, em todos os ramos da Econo
mia nacional" (p. 481). 

A Constituigao de 1936 estabeleceu, entao, na letra "g" 
do art. 14, que "o Comercio Exterior se faria sobre a base 
do monopolio do Estado". 

Colocou, no art. 77, entre os Comissariados do Povo, 
de carater federal, o do Comercio Exterior. Ficou ao lado 

dos Comissariados da Defesa, dos Negocios Estrangeiros e 
das Vias e Comunicagoes, das Comunicagoes Postais e Ele^ 
tricas, de Transporte por Agua e da Industria Pesada. Esta 
circunstancia, por si so, marca-lhe o grande destaque. 

Mais tarde, o Soviete Supremo, em margo de 1946, 
substituiu as denominagoes "Comissariado do Povo" e 
"Comissario do Povo" pelas de "Ministerio" e "Ministro" 
(Constituciones Vigentes, Buenos Aires, Lajouane Edito
res, p. 267). 

Como se assinalou, encerravam-se as fases das impro-
visagoes. Os rumos haviam sido fixados e os sucessivos 
"pianos quinqiienais" complementavam-se, no afa de lo-

grar em ritmo acelerado a preestabelecida socializagao 
total da Economia russa. 

VYSHINSKY, em capitulo referente a The Social Orga

nization of the U.R.S.S., expoe, em miniicia, o significado do 

processo do "State planning of the national economic life 

of the U.R.S.S." e cita, no seu mencionado livro, como certa 

vez STALIN definiu, com alguma ironia, a nova situagao: 

"But the capitalist state is little concerned with eco

nomy in the proper sense of the word — economy is not in 

the hands of the state — on the contrary the state is in the 

hands of capitalist economy" (p. 281). 

O Estado, no sistema sovietico, ficou, na verdade, em 

maos da Economia russa, dela se tornando quase mera 

expressao. O posterior desenvolvimento do processo evo-

lutivo economico socialista, seguiu o sentido ja plenamente 
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fixado e, por isso, perde maior interesse para a indagagao 
que se vem formulande 

A materia exposta ja e mui suficiente para que se 
possa, com seguranga e acerto, passar ao estudo do tema 
especifico do presente trabalho. Foi, sem diivida, impres-
cindivel a indagagao feita, embora fora do terreno espe-
cificamente juridico, porque como muito bem ensina o Pro
fessor VICENTE RAO "e impossivel examinar-se o Direito So
vietico, sem subordind-lo ao sistema politico-econdmico, de 

que faz parte. Suas peculiaridades e sua singularidade 
nao permitem u m estudo comparativo puro e simples, com 
o Direito ocidental. E indispensavel, portanto, recordar, 
sumariamente embora, os principios fundamentals e inspi-
radores dessa nova concepgao, desse novo sistema de Leis" 
(O Direito e a Vida dos Direitos, vol. l.°, p. 154). 

III. O Comercio Exterior como Monopolio Estatal. 

Nao seria possivel a Russia Sovietica manter-se sempre 

afastada do convivio internacional. Por isso, depois que o 

Conselho Supremo dos Aliados libertou-a do bloqueio mi-

litar, reiniciou os seus contatos com as demais Nagoes. 

Dai os seus primeiros entendimentos com os paises limitro-

fes e os acordos e tratados firmados para o restabeleci-
mento do seu comercio exterior. Desde as suas primeiras 
manifestacoes ficou, no entanto, patente o seu inequivoco 
propdsito de atuar com sentido nitidamente revolucionario 
tambem no campo internacional. Esta peculiaridade nao 
escapou a observagao de MIRKINE-GUETZEVITCH, que afirmou 
na sua citada obra: 

"La doctrine sovietique ne fait done pas qu'interpreter 
son droit; elle "annonce encore une veritable guerre civile 

au front juridique", comme s'exprime un des commenta-
teurs; elle invite non seulement a rejeter les formes de 
l'Etat occidental, mais encore a proceder d une revision et 
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a une critique resolue de toutes les conceptions juridiques, 

en commengant par I'idee meme du droit" (p. 135). 

Quem previra, todavia, que a doutrina comunista pro-
moveria uma "verdadeira guerra civil no front juridico" 
foi o proprio jurista sovietico STOUTCHKA, no seu livro sobre 
Le Role Revolutionnaire du Droit et de l'Etat. 

Basta lembrar que, ate entao, o comercio exterior se 
fazia de acordo com principios, regras e costumes que re-
giam a materia e eram, pacificamente, aceitos por todos os 

paises, sem a menor relutdncia ou dificuldade. Os interes
ses privados dominavam sempre essas transagoes, que se 
efetuavam segundo os principios comuns e normais do 
Direito Internacional Privado e do direito interne 

As relagoes entre os Estados promoviam-se, no piano 
internacional, atraves de seus representantes, divididos em 
duas categorias: diplomaticos e administrativos. 

A representagao diplomatica expressava a propria so
berania estatal, enquanto que a administrativa exprimia os 
interesses, de natureza nao politica, dos Estados ou dos 
seus siiditos, pelos quais, tambem, lhe competia zelar. O 
exercicio da primeira missao assegurava aos seus agentes 
certos privilegios, imunidades e regalias — imunidade de 
jurisdigao local, inviolabilidade da pessoa, da correspon-
dencia, da residencia e da sede da representagao, isengao 
de impostos, — em consequencia do alto e relevante papel 
que desempenhavam. 

Os segundos ja nao desfrutavam identica situagao e 
nem usufruiam garantias especificas tao latas para o exer

cicio de suas fungoes. 
A Missao Diplomatica distinguia-se claramente do Ser-

vigo Consular, subordinando-se a classificagao dos agentes 
diplomaticos e regulamentos internacionais, ao passo que 
a dos funcionarios consulares cabia, simplesmente, a cada 

Estado. 
Os Consules nao exerciam, propriamente, atividades 

mercantis. Essas eram atribuidas a representantes espe-
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ciais que nao gozavam, no seu desempenho, de privilegios, 
imunidades ou regalias diplomaticas. 

Este o quadro classico de representagao estrangeira 
aceito, sem discrepancias nem controversias, por todas as 

Nagoes. 

A volta da Russia ao convivio internacional provocou, 
porem, inequivoco abalo e modificagao revolucionaria 
nessa estruturagao pacificamente vigente. 

A primeira e profunda mudanga decorreu do fato de 
haver a Russia declarado o comercio exterior monopolio 
estatal. 

Esta determinagao, por si so, fez surgir complexos e 
profundos problemas juridicos. Procurou a Russia, desta 
forma, outorgar u m a injustificavel posigao de privilegio ao 
seu comercio exterior, querendo exerce-lo como expressao 
da propria soberania estatal. N u m a conceituagao hibrida 
e inadmissivel para os paises otidentais, pretendeu assim 
transformar as atividades comerciais, que sao, sem diivida, 

objetos especificos do direito privado, em atos de soberania 

que so se compreendem no piano das relagoes internacio

nais, entre Estados. A singularidade desta chocante e con-

traditoria construgao juridica foi, desde logo, repelida nos 

circulos juridicos nao sovieticos. Conseguiu a Russia, 

apesar disso, sempre atraves de tratados bilaterais, impor 

a sua decisao revolucionaria a transigencia de varios paises, 

desprevenidos e desavisados, que assim se submetiam a sua 

sabia estrategia, inspirada sobretudo e m consideragoes so

ciais e politicas, como registrou F R E U N D . Este ilustre jurista 

alemao apontou com nitidez o objetivo comunista: 

"Le monopole du commerce exterieur permettait ega-

lement d'obtenir les meilleures conditions en contractant 

des marches a l'etranger, ainsi que d'utiliser la situation 

monopoliste de l'Etat sur tous les marches etrangers comme 

instrument de haute politique, en mettant les Mats en con

currence les uns avec les autres. 
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C'est ainsi qu'on a fait du monopole du commerce 
etranger une des positions dominantes de l'Etat: il figure 
comme tel dans la Constitution de 1'U.R.S.S." (Journal du 
Droit International 1934, p. 8). 

MARX e LENINE repetiram, varias vezes, em seus ensi-
namentos taticos, que era indispensavel para a Russia co
munista promover e valer-se das crises e contradigoes do 

capitalismo para que pudesse, finalmente, assegurar o 

triunfo internacional da revolugao bolchevista. 

Nao ha diivida de que o monopolio do comercio exte

rior tenha sido um dos objetivos especificos do Comunismo. 

SERGIO KRYLOV, em artigo sobre La doctrine sovietique 

du Droit International, publicado no Recueil des Cours de 

VAcademie de Droit International, vol. 70, comprova a 

assertiva: 

"Aux xrv* et xv* Congres communistes, J. V. Staline 
a defini comme tdche principale la consolidation du com

merce exterieur de 1'U.R.S.S., c'est-d-dire la concentration 
de tout le commerce exterieur entre les mains de l'Etat 

sovietique, le developpement des relations economiques 
avec les pays capitalistes. Les trois Congres suivants (xvie, 

xvir3 et xvme) ont mis au point la formule bien connue de 

J. V. Staline affirmant que la politique de 1'U.R.S.S. est une 

politique de renforcement des relations commerciales avec 
tous les pays. Sous la reserve de I'immuabilite du mono-
pole d'Etat dans le commerce exterieur de l'u.R.s.s., cette 

recherche a determine les termes d'une serie d'accords re-

latifs au commerce exterieur de 1'U.R.S.S., durant la Grande 
Guerre de 1941-1945 aussi bien que dans la periode d'apres-
guerre ou apparaissent les derniers traites internationaux 
conclus par l'Union Sovietique en 1947" (p. 427). 

Note-se que acentuou ser imutdvel o monopolio estatal 
do comercio exterior russo. Este representante sovietico na 
Corte Internacional de Justiga finaliza o mencionado es
tudo com esta importantissima declaragao: 
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"Ainsi il faut considerer le droit sovietique comme 
un des instruments de la refonte de la societe humaine sur 
les bases socialistes, de la formation d'une nouvelle societe 
socialiste, d'une nouvelle culture socialiste" (p. 474). 

Esta, portanto, marcada, por uma voz insuspeita, a fi
nalidade bolchevista. O Direito sovietico e considerado 
mero instrumento da reestruturagao da sociedade humana 
sob bases socialistas. A concepgao instrumental do Direito 
e do Estado na doutrina sovietica foi sempre generalizada 
e tranqiiila porque decorre dos proprios fundamentos ideo-
logicos do marxismo. 

Estabelecido o monopolio estatal do comercio exterior, 
criou a Russia orgaos adequados para promove-lo, fixan-
do-lhes os meios de atuagae Os novos organismos desti-
nados a este fim receberam o nome de Representagoes 
Comerciais Sovieticas. FREUND mencionou as dificuldades 
de se acompanhar a evolugao legislativa desses novos orga

nismos. Seus lineamentos encontram-se assentados em le
gislagao esparsa e de dificil acesso. Este aspecto do pro

blema nao tem, contudo, maior importancia para a pre-
sente cogitagao. 

Da-se o contrario quanto as fungoes das Representagoes 
Comerciais, que ALEXANDRE MAKAROV, no seu artigo sobre a 
Conception du Droit International Prive d'apres la doctrine 

et la pratique russes, assim especifica: 

"Les representations commerciales ont deux categories 
de fonctions: 1.° — les fonctions regulatrices; 2.° — les 
fonctions commerciales. Les fonctions regulatrices corres

pondent aux fonctions des consuls en matiere de commer
ce, ainsi que des agentes commerciaux speciaux. Ce qui 
fait la particularite des representations commerciales, c'est 
l'activite commerciale qu'elles exercent. En exergant cette 
activite, les representations commerciales apparaissent sur 
le marche etranger comme les organes de l'Etat-commer-
gant, comme les organes de l'Etat prenant part au com
merce sur le meme pied qu'un commergant prive" (Recueil 
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des Cours de VAcademie de Droit International, vol. 35, 

p. 533). 

Nao e, porem, uniforme a maneira como sao exercidas 
essas fungoes, que se encontram, principalmente, regula-
mentadas em tratados bilaterais. Apesar dessa circunstan
cia, o jurista FREUND procurou, no seu citado artigo, sele-
cionar alguns problemas ja generalizados, em consequen

cia das atividades das Representagoes Comerciais. Sao os 
seguintes: a agregagao das Representagoes Comerciais as 
Embaixadas, a personalidade juridica das Representagoes 

Comerciais e a submissao das Representagoes Comerciais 

as jurisdigoes do pais. 
Sera proficuo seguir-se o criterio adotado para o reexa-

me dessas questoes, valendo-se, ainda, para o seu completo 
esclarecimento, da contribuigao trazida por outros eminen-

tes juristas e considerando-se, ao mesmo tempo e a cada 
passo, o que ficou estabelecido no Protocolo brasileiro. 

a) Agregagao das Representagoes Comerciais as 

Embaixadas. 

A Russia, subvertendo todas as normas aceitas para a 
representagao dos Estados no estrangeiro, empenhou-se em 

conseguir fosse reconhecido carater diplomatico a sua Re

presentagao Comercial. Nao logrou, contudo, este seu pro-
posito inteiramente descabide Mas conseguiu, atraves de 
uma forma transacional, realizar de certa maneira os seus 

intentos. Este seu proposito causou desde logo especie, 
porque as demais Nacoes nao podiam sinceramente com-

preender os motivos alegados para justifica-le Jamais se 
pretendera sequer igualar os representantes comerciais aos 
consules e, muito menos, aos membros da Missao Diploma
tica. Admitira-se, e certo, com a criagao de determinados 
organismos coletivos internacionais, fossem os seus agentes 
ou os representantes dos Estados deles participes, equipa-
rados aos membros da Missao Diplomatica para os efeitos 
de desfrutar as mesmas prerrogativas, privilegios e imuni-

14 
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dades. Nao se havia, contudo, em tempo algum cogitado 

de colocar simples agentes comerciais em tao elevada cate-
goria. Nem se podia entender que o exercicio da atividade 

mercantil comum requeresse garantias de tamanha monta. 

Levantou-se por isso, em toda parte, seria e fundamen-

tada suspeita sobre as exatas natureza e finalidades das 

fungoes que os Representantes Comerciais russos preten-

diam desempenhar nos paises estrangeiros. Por esse mo

tivo, todos os paises, ao firmarem tratados de comercio 

exterior com a Russia, focalizaram com muito cuidado e 

prudencia esta sua estranha pretensae 

Sem que a mesma tivesse sido completamente atendida, 

acabou-se, mediante uma forma de compromisso, por con-

sentir que o Chefe e os principals membros da Represen

tagao Comercial russa usufruissem alguns dos referidos pri

vilegios, bem como se concedeu extraterritorialidade as se-

des e estabelecimentos principals da Representagao Comer

cial sovietica. A extensao dessas concessoes variou, porem, 

de pais a pais, de tratado a tratado. Esta transigencia 

resultou, sobretudo, da circunstancia de haver a Russia 

integrado a sua Representagao Comercial no corpo da sua 

Embaixada, embora aquela continuasse subordinada ao Mi-

nisterio do Comercio Exterior sovietico. 

FREUND declara, no seu mencionado artigo, que em 

nenhum dos vdrios tratados em vigencia, o Governo sovie

tico obteve o reconhecimento de completa extraterritoria

lidade para os locais ocupados pela sua Representagao 

Comercial e nem foi aceita a completa incorporagao desta 

d Embaixada russa. 

TRACHTENBERG, em artigo sobre Le statut de la repre

sentation commerciale de /'U.R.S.S. en France", publicado 

na Nouvelle Revue de Droit International Prive, 1924, 

tomo 1.°, manifesta-se desse modo quanto a essas preten-

soes comunistas: 
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"Le gouvernement de 1'U.R.S.S. s'est toujours efforce de 
faire connaitre les representations commerciales comme 
partie integrante de ses ambassades, dans le but de les faire 
beneficier de tous les avantages diplomatiques attribues 
a celles-ci. Dans ce meme but, il a introduit cette dispo
sition dans sa legislation interne. Cette pretention ne pa-
rait, cependant, pas justifiees dans les rapports internatio-
naux, etant donnee que les representations commerciales 
cumulent des fonctions administratives avec une activile 
purement commerciale, laquelle, conformement au droit 

non sovietique, n'a aucun rapport avec la souverainete de 
l'Etat. Par ailleurs, les representations commerciales com-
prennent generalement un nombre considerable de person-

nes qui meme du point de vue sovietique, sont de simples 
employes commerciaux, n'ayant ni rang ni fonctions diplo
matiques. Aussi, generalement, le point de vue du gouver

nement de 1'U.R.S.S. n'a pas ete admis integralement par 

les Etats contractants et l'on a habituellement adopte 

une formule transactionnelle, d'apres laquelle la repre

sentation commerciale est "attaches" a l'Ambassade de 

1'U.R.S.S." (p. 32). 

O Protocolo brasileiro fixou, a esse respeito, no art. 1.°, 
que "a Representagao Comercial da cidade do Rio de Ja

neiro gozara dos mesmos privilegios e imunidades conce-
didas as instalagoes das Missoes Diplomaticas estrangeiras 

no Brasil". 

Determinou, no art. 2.°, que "o Chefe da Representagao 

Comercial (o representante comercial), seus dois suplentes 
e demais funcionarios da mesma que constarem da "Lista 

Diplomatica" gozarao dos mesmos privilegios e imunidades 
que, segundo o Direito Internacional, sao concedidos aos 
funcionarios da Embaixada da U.R.S.S. no Brasil". 

Como se verifica, o Protocolo brasileiro cedeu nesse 

ponto, inteiramente, as exigencias russas. Ao inves de li-
mitar, de modo expresso, o niimero dos integrantes da Re
presentagao Comercial sovietica que iriam gozar das re-
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galias diplomaticas, entregou a propria Russia esta rele
vante incumbencia. 

Mais cuidadosos e prudentes foram os Governos da 
Noruega, Suecia e Alemanha. O primeiro concedeu a equi-
paragao diplomatica apenas ao dirigente da Representagao 
Comercial; o segundo, ao Chefe da Representagao e ao seu 
Ad junto, e o terceiro, ao Chefe da Representagao e aos seus 

dois Adjuntos. Mostraram-se, tambem, cautelosos os Go
vernos da Italia, Estonia, Grecia, Inglaterra e Lituania, 
que consideraram como membros da Embaixada russa o 
Chefe da Representagao Comercial, o seu, ou os seus Adjun
tos, e, eventuaimente, os membros do Conselho. O Go
verno da Tchecoslovaquia outorgou prerrogativas diploma
ticas apenas ao Chefe da Representagao Comercial e o Go
verno da Franga ao Chefe e aos seus dois Adjuntos. 

Mas, nao e so. O Protocolo brasileiro foi muito alem 
e, ainda no art. 2.°, estipulou que "os cidadaos sovieticos 
enviados ao Brasil, para servirem como funcionarios da 

Representagao Comercial, estarao isentos do Impdsto de 
Renda sobre os saldrios que perceberem do Governo so

vietico pela execugao das fungoes previstas no art. 3.°". 

Note-se que, dentre as atividades referidas nesse artigo, 
encontra-se o exercicio da atividade mercantil. Equipa-
rou-se, portanto, a Representagao Comercial a Missao 
Diplomatica, e, como adiante se verificara, as excegoes fi-
xadas posteriormente nao alteraram, de modo substantial, 
o que ja fora feite 

b) Personalidade Juridica das Representagoes Comerciais. 

Ficou ja referido que, como a Russia tivesse monopo-
lizado o seu comercio exterior, veio a pleitear, em conse
quencia, que os demais paises reconhecessem que o seu 
exercicio, feito atraves de organismo especial, constituisse 
tambem expressao da soberania nacional sovietica. Ter-
se-ia de conferir, deste modo, capacidade especial para que 
o Estado sovietico exercesse, no ambito interno dos paises 
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no curso de seus negocios, uma agao monopolistica, de ca
rater estatal. Pretendia, pois, o Estado sovietico interferir, 
como tal, no circulo privado das demais Nagoes, praticando, 
de modo singular e vantajoso, atos de comercio que sempre 
foram regidos pelas regras do direito interno nacional e do 

direito internacional privado. 

Esta pretensao russa criou arduos e complexos proble
mas. Vacilaram os juristas ao aborda-los. Torna-se ne
cessario perquirir, agora, se a Representagao Comercial 

devera ser considerada um orgao estatal sovietico ou uma 

pessoa moral distinta do Estado russo, quando pratica no 
estrangeiro atos de comercio. 

0 Professor MAKAROV no seu artigo citado distingue 
que a Representagao Comercial exerce duas categorias 
de fungoes: reguladoras e comerciais. As primeiras cor
respondent as atribuigoes dos consules em materia de 
comercio e dos agentes comerciais especiais. As segundas 
dizem respeito a pratica de atos propriamente mercantis. 
Quando exerce as primeiras, a Representagao Comercial o 
faz como orgao do Estado sovietico. Ao praticar, porem, 
atos de natureza comercial, adquire personalidade juridica 
como comerciante. 

MAKAROV afirma sem vacilagao: 

"Les representations commerciales sont-elles des com-
mergants au sens du droit commercial? La question est 
controversee. Nous estimons, cependant, que la nature 
meme de leur activite oblige a les considerer comme com-
mergants au sens du droit commercial" (p. 535). 

Ao contestar a opiniao de PETCHORINE, que sugeria 
fosse a Representagao Comercial considerada "sociedade 
de fato", esclareceu MAKAROV O seu proprio pensamento: 

"Les representations commerciales sont des institutions 

d'Etat dont le gouvernement est reconnu de jure: on peut 
les assimiler aux personnes morales de droit prive, mais il 

n'est pas besoin de les considerer comme societes de 

fait" (p. 537). 
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Apoia-se em KOREZKI para concluir, finalmente, que 
"o direito sovietico reconhece a personalidade moral das 
Representagoes Comerciais" (p. 534), 

Mas declara, ao mesmo passo, que "l'Elat sovietique 
apparait sur le marche etranger comme commergant pro-
fessionel" (p. 534). 

FREUND, relatando como o problema foi situado na Ale
manha, adianta: 

"La question de savoir si les Representations commer
ciales ont la qualite de commergant n'a ete discutee, a ce 
que nous sachions, qu'en Allemagne. La question est con-
troversee. Le point de vue sovietique est hostile a cette 
conception, toujours pour la meme raison, a savoir que les 

Representations font partie integrante des Ambassades. 
T^a doctrine est dans le sens contraire, car Vactivite prin-
cipale de la Representation se ramene d faire des actes de 
commerce. Or, le droit allemand admet que l'Etat soit traite 
comme commergant en tant qu'il fait des actes de com
merce" (p. 21). 

TAGER, examinando o tratado franco-sovietico, afirma: 

"Ces dispositions contribuent d placer l'Etat sovietique, 

en tant qu'il realise pratiquement le monopole du commerce 
etranger, dans la situation d'un commergant ordinaire. En 

effet, il fait a titre habituel des actes de commerce; il est 
done commergant dans les termes memes du droit comum. 
D'apres le traite, l'Etat sovietique ne jouit pas d'immunite 
fiscale; il payera ainsi les impdts comme tout commergant; 
la competence du tribunal de commerce a son egard est 
certaine" (Journal du Droit International, 1934, p. 29). 

Declara, em suas conclusoes finais, que o referido tra
tado colocou "o Estado, titular do monopolio, como comer-
ciante e o submeteu, como tal, d jurisdigao e as vias de 
execugao do direito comum" (p. 35). 

Acha, todavia, TAGER que o Estado russo nao precisa 
matricular-se no Registro do Comercio porque a publici-
dade visada pela lei atraves desse Registro fora efetivada, 
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de outra forma, com a publicagao feita no Diario Oficial 
do nome das pessoas autorizadas a assinar pela Represen
tagao Comercial. TRACHTENBERG pensa que, apos o tratado, 

nao mais se justifica o Registro, Mas, no seu artigo indi-
cado, menciona uma decisao do Tribunal de Comercio do 
Sena, Franga, e da Camara de Comercio de Istambul, 

Turquia, exigindo-o. 

Resta indagar qual seria a situagao em face do direito 
positivo brasileiro, tendo-se sempre em vista o convencio-
nado no Protocolo. 

Este especifica, no art. 3.°, que caberao a Representagao 
Comercial tres fungoes: a) promover a expansao do co
mercio entre o Brasil e a U.R.S.S.; b) representar os inte
resses da U.R.S.S. no Brasil, no que se refere ao comercio 
entre os dois paises; e c) exercer em nome do Governo da 
U.R.S.S., o comercio entre os dois paises. 

A primeira tarefa, como se ve, e a que se costuma, 
habitual e geralmente, consignar aos representantes comer
ciais. A segunda inclui-se na atividade normal dos consu-
les. Somente a terceira marca a completa transformagdo 
havida nos usos e costumes do comercio externo. Assinala 
a tipicidade excepcional da posigao sovietica. 

Nao se pode, porem, concluir dai, como vinha preten-
dendo a doutrina russa, que so a Representagao Comercial 
exerce o comercio exterior. Nao, ao contrario. Existem, 
tambem, outras organizagoes sovieticas, com personalidade 
juridica autonoma, que atuam no comercio exterior. E o 
que torna patente o disposto no art. 4.° do Protocolo, onde 
tais organizagoes sovieticas vem expressamente menciona-
das. Tem-se, assim, de aceitar, obrigatoriamente, tres cate

gorias de personalidades russas, distintas, atuando no Brasil: 

1.°) o Governo sovietico; 2.°) a Representagao Comercial; 

e 3.°) as organizagoes sovieticas autonomas. Registre-se, 

ademais, que cada uma dessas pessoas juridicas tem respon

sabilidade autonoma, delimitada de modo expresso, bem 

como patrimonio proprio e individualizado. 
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Diz o Protocolo, no art. 4.°, que "a Representagao Comer

cial atua em nome do Governo da U.R.S.S.". 
Acrescenta, a seguir, que "o Governo da U.R.S.S. assume, 

pois, a responsabilidade por todas as transagoes comerciais 
que no Brasil forem concluidas ou garantidas pela Repre
sentagao Comercial, mediante assinatura dos documentos 
respectivos por duas pessoas devidamente credenciadas". 

Esclarece, finalmente, que "a Representagao Comercial 
comunicara ao Governo brasileiro o nome das pessoas que 
credencie para esse fim, bem como a extensao dos poderes 
que lhes confira, no tocante a quaisquer obrigagoes comer
ciais assumidas em nome da Representagao Comercial. O 
Governo brasileiro publicara no "Diario Oficial" dos Esta
dos Unidos do Brasil, os nomes das pessoas designadas, bem 
como os poderes e a extensao que lhes haja sido conferida. 
Tais poderes serao considerados validos ate que, no "Diario 
Oficial", seja publicada noticia de sua revogagao ou 
alteragae 

Delineia-se, assim, com cristalina nitidez, a figura de 
u m autentico mandato comercial. De um lado, como man
dante, o Governo russo. Do outro lado, como sua man-
dataria, a Representagao Comercial. Este mandato se exerce 
em lugar fixo e determinado: o Brasil. Tem como objeto 
especifico transagoes comerciais e so obriga o mandante nos 
limites dos poderes expressamente conferidos. Impossivel, 
pois, negar-se a existencia de duas pessoas juridicas, clara
mente distintas. 

A terceira, ou melhor, as outras pessoas juridicas exis-
tentes, sao as denominadas "Organizagoes sovieticas com 
personalidade juridica autonoma, segundo o direito sovie
tico", tambem referidas no art. 4.° do Protocolo. Estas pos-
suem, sem diivida, personalidade propria, responsabilidade 
autonoma e patrimonio individual especificade Tanto 
assim, que o art. 4.° do Protocolo alerta: 

"Fica entendido, entretanto, que quando nao houver 
tal garantia da Representagao Comercial — no caso de 
transagoes concluidas por Organizagoes sovieticas com per-
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sonalidade juridica autonoma, segundo o direito sovietico 
— serao responsaveis por essas transagoes, apenas as Orga
nizagoes sovieticas autonomas que delas participaram, as 
quais por elas responderao com seus bens e propriedades. 
Nesses casos, nem o Governo russo, nem a Representagao 
Comercial, nem qualquer outra Organizagao sovietica auto
noma, que nao seja parte na transagao, por ela assumira a 

responsabilidade". 

Esta, dessa forma, feita de modo categorico a distingao 
entre as pessoas juridicas diferentes: o Governo da U.R.S.S., 
a Representagao Comercial e as Organizagoes autonomas 

sovieticas. 
TAGER chama, ainda, a atengao para a forma restritiva 

do mandato outorgado pelo Estado russo ia Representagao 
Comercial, o qual so lhe permite praticar, sob sua respon
sabilidade, "transagoes comerciais". Elucida, tambem, que 
na linguagem juridica esta expressao compreende somente 
os atos de comercio de natureza contratual e voluntaria. 
Adverte, por isso, que, se os que agirem em nome da Repre
sentagao Comercial ultrapassarem os limites desse mandato, 
deverao responder apenas individualmente pelos atos pra-
ticados. Mas, conclui TAGER, como foram equiparados aos 
diplomatas, passaram a gozar da respectiva imunidade e, 
desse modo, a responsabilidade no caso "se tornard pa
lavra vd". 

0 jurista franees assinala, mais, que esta delimitagao de 
responsabilidade tende a propiciar o surgimento de delica-
das e dificeis controversias juridicas. Refere-se, por exem
plo, as hipoteses ligadas a responsabilidade civil, aos deli-
tos e quase-delitos. Novos aspectos juridicos poderiam, 
ainda, ser suscitados em consequencia da restrigao refe-
rida. Isso, no entanto, ampliaria muito o piano do presente 
estudo, com o perigo de desvia-lo de sua primordial 
finalidade. 

A vista do exposto, deve-se agora perquirir, em face 
da lei comercial brasileira — a linica e exclusiva que se pode 
aplicar a especie, se seria admissivel considerar-se o Estado 
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russo, ou a Representagao Comercial sovietica, ou ambos, 
como comerciantes, 

A resposta, em sentido contrario, parece nao suscitar 
nenhuma diivida. 0 direito comercial brasileiro nao per-
mite se atribua ao Estado a qualidade de comerciante. Se 
alguma vacilagao houvesse a esse respeito, a ligao de CAR-
VALHO DE MENDONQA a destruiria por completo. Ei-la: 

"Sem desconhecer o elevado fim do Estado, e ponto 
atualmente aceito, que os seus atos de gestao podem reves-
tir o carater de atos de comercio e ser regidos pela legis
lagao comercial. 

Assim, o Estado cria, ao lado da esfera da agao que lhe 
e propria, outro dominio juridico, no qual trata com pes
soas de direito privado, colocando-se em pe de igualdade 
com estas. O Estado, entretanto, nunca podera ser tido 
como comerciante. Nao foi instituido para exercer essa pro-
fissao". (Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 1937, 
3.a edigao, vol. 2.°, p. 103). 

Nao admite, portanto, que o Estado assuma a qualidade 
de comerciante nem mesmo quando exerga, habitualmente, 
atos de comercio. Certo que o Estado nao poderia incidir 
em falencia. Se se pudesse admitir, por hipotese, a sua fa
lencia, como os seus bens e rendas sao impenhoraveis e 
insuscetiveis de arrecadagao, ficaria a mesma sem objete 
Este o ensinamento do ilustre comercialista patrie 

E preciso ter-se em conta que se concebe a pratica de 
atos comerciais pelo Estado exclusivamente no ambito in-
terno da sua atuagae Estes atos nunca poderiam constituir 
expressao da propria soberania estatal. Nessa atividade 
privada nem se vislumbraria tambem o seu poder de impe
rio. Pelo contrario, o Estado seria forgado a dele abrir 
mao a fim de colocar-se em pe de igualdade com os demais 
comerciantes, national's ou estrangeiros. 

Resta examinar a situagao da Representagao Comercial, 
cuja personalidade juridica se deve reconhecer e separar 
da atribuida ao Estado russo. Este e, por certo, pessoa 
juridica de direito publico. O direito sovietico talvez auto-
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rize classificar-se aquela como pessoa juridica de direito 
privado, tal como parece ocorrer com as Organizagoes so
vieticas mencionadas no art. 4.° do Protocolo. O tema e su-
gestivo, mas aprofunda-lo fugiria ao escopo das atuais con
sideragoes. O Protocolo colocou, todavia, a Representagao 
Comercial numa posigao que inibiu se a qualifique comer
ciante. Sua situagdo e a de mera mandatdria do Governo 
russo. Nessas condigoes, nao se enquadra, jamais, na cate-
goria de comerciante. W A L D E M A R FERREIRA e categorico: 

"Quem exercita o comercio em nome e por conta de 
outrem comerciante nao e" (Tratado de Direito Mercantil 
Brasileiro, 1939, vol. 2.°, p. 49). 

Robustece, com esta citagao, a sua afirmativa: 

"Sempre se entendeu assim: qui nomine alieno exercet 
mercaturam, non comprehenditur sub statuto loquente mer-
catoribus" (op. cit, p. 50). 

Nao tem, por isso, sentido a isengao do art. 1.° do 
Protocolo: 

"A Representagao Comercial nao estara sujeita as leis 
e regulamentos sobre registro comercial". 

Nao sendo comerciante, a Representagao Comercial nao 
estaria, de fato, sujeita as exigencias daquela natureza. 

O que nao consegue, porem, encobrir o Protocolo, e o 
seu intento absurdo e despropositado de criar uma figura 
"sui generis" de comerciante a ser impressa a uma pessoa 
juridica de direito publico, o Estado russo, que faz empenho 
de exercer, como ato de sua soberania, o comercio no territo
rio brasileiro. 

Nao ha, todavia, motivo para que se conspurquem prin

cipios juridicos fundamentals e de ha muito assentes, a fim 
de que se atenda impertinente e descabida a exigencia bol
chevista. 

Nem se alegue que, fora da hipotese acima, nao possa 
a Russia promover o seu comercio exterior. Se nao quiser 
credenciar uma firma brasileira para representa-la, podera 
organizar uma sociedade ou companhia russa com esta fi-
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nalidade. E depois, conforme preceitua a legislagao comer
cial brasileira — Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de setembro 
de 1940, — vira a exercer, de modo normal e conveniente, 
o comercio neste pais. 

Nao se compreende nem se justifica, contudo, que, para 
manter comercio com a Russia, seja o Brasil obrigado a 
sujeitar-se as exigencias de um sistema monopolista revo
lucionario, em inteiro desacordo com os preceitos do seu 
ordenamento constitutional. 

c) Submissao da Representagao Comercial a Jurisdigdo 
Local. 

Nao e pacifica a assertiva de que a Representagao Co
mercial sujeita-se, em todas as suas atividades, a jurisdigao 
local do pais onde opera. Como o seu mandato e espe-
cifico e a Russia insiste em considera-la organismo do 
Estado ligado a Embaixada Sovietica, chegou-se a pretender 
que, fora dos limites do seu mandato especifico, permane-
cera acobertada pela imunidade diplomatica. Esta contro-
versia extravasa, contudo, do assunto ora em foco. Fato e 

que a Representagao Comercial fica sujeita aos orgaos da 
jurisdigao local onde exerce sua atividade mercantil. 

O Protocolo preceitua no art. 5.°: 

"A Representagao Comercial goza dos privilegios e 
imunidades que lhe sao conferidos no art. 1.°, com as se-
guintes excegoes: 1.°) as questoes surgidas de transagoes 
comerciais, concluidas ou garantidas no Brasil pela Repre
sentagao Comercial, nos termos do § 2.° do art. 4.°, serao 
da competencia da justiga brasileira, caso nao haja estipu-
lagoes sobre a arbitragem, ou outra em contrario nos con
tratos especificos, ou as partes interessadas cheguem a en-
tendimento diverso a respeito. Nao caberao, nesse caso 
medidas judiciais que impegam a livre disposigao dos bens 
de propriedade da Representagao". 

Dai haver surgido a diivida indicada. Admite-se 
tambem, a livre eleigao do foro pelas partes contratantes, 
bem como o apelo a arbitragem. E m qualquer dessas duas 
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situagoes, nao se podera impedir "a livre disposigao dos bens 
de propriedade da Representagao". 

Esses bens nao serao, por certo, imoveis porque, devido 
a expresso preceito constitutional patrio, a Representagao 
Comercial, como orgao estatal russo, nao poderia possui-los 
localizados no Brasil. E isso, desde que aquela fosse assim 
considerada. Prossegue o Protocolo, no mesmo artigo: 

"No que se refere aos procedimentos judiciais determi-
nados pelos Tribunals brasileiros, de acordo com o disposto 
no paragrafo anterior, o Governo da U.R.S.S. nao invocara 
em favor do Chefe da Representagao Comercial (o Repre
sentante Comercial), seus dois suplentes ou mais funciona
rios da mesma, os privilegios e imunidades indicados no 
art. 2.° e se compromete a autorizar o Chefe da Represen
tagao Comercial (o Representante Comercial), e, na sua 
ausencia, o Chefe substituto da mesma, a representar o pais, 
a fim de que o Tribunal possa proceder as medidas judiciais 
de acordo com as demandas propostas nos termos do pa
ragrafo anterior". 

Verifica-se ter sido sempre repetida a restrigao que 
marca somente as questoes oriundas de transagoes comer
ciais. Continua o Protocolo, nesse artigo: 

"A execugao das sentengas juridicas relativas as tran
sagoes de que seja parte a Representagao Comercial podera 

incidir sobre todos os bens do Estado sovietico no Brasil, 
particularmente sobre os bens, direitos e interesses oriundos 

de transagoes efetuadas ou garantidas pela Representagao 
Comercial. Nao incidira, porem, sobre os bens pertencen-

tes as Organizagoes mencionadas no § 4.° do art. 4.°, que 
nao houverem participado de transagao garantida pela Re
presentagao Comercial. Segundo a praxe internacional, nao 
serao objeto de procedimento judicial, de qualquer natureza, 
os bens e locais destinados exelusivamente ao funciona
mento, no Brasil, da Embaixada, da Representagao Comer
cial e do Consulado sovieticos, bem como os moveis e per-
tences nelas situados". 
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Alem desses bens excepcionados, que outros poderiam, 
na verdade, responder pelos compromissos sovieticos? 
Quais os que restam ao Estado sovietico no Brasil? Quais 
direitos e interesses, oriundos das transagoes efetuadas ou 
garantidas pela Representagao Comercial? 

Revela-se, pois, esta pseudo garantia simplesmente ilu-
soria e nao colimara jamais o fim a que parece estar 
consignada. 

IV. O Protocolo como Instrumento do Acordo Comercial. 

Torna-se necessario, antes de mais nada, fixar que, 
atraves do referido Protocolo, o Governo brasileiro, repre-
sentado pelo Ministro das Relagoes e Negocios Exteriores, 
concedeu a Representagao Comercial sovietica, os seguintes 
privilegios, imunidades e isengoes: 

1.°) equiparou o escritorio da Representagao Comer
cial sovietica da cidade do Rio de Janeiro, a u m a sede de 
Missao Diplomatica estrangeira, reconhecendo-lhe os res
pectivos privilegios e imunidades (art. 1.°); 

2.°) concedeu ao Representante Comercial, aos seus 
dois suplentes e demais funcionarios que constarem da 
"Lista Diplomatica", os privilegios e imunidades outorgados 
aos membros do corpo diplomatico (art. 2.°); 

3.°) isentou os cidadaos sovieticos, funcionarios da 
Representagao Comercial, do pagamento do imposto de 
renda relativo aos salarios que perceberem do Governo 
sovietico pela execugao de suas fungoes, nas quais se inclui 
a pratica de atos mercantis (art. 2.°); 

4.°) criou, atraves de preceitos genericos, u m a esdrii-
xula figura de comerciante e atribuiu-a a Representagao 
Comercial, apesar de considerd-la orgao do Estado russo; e 

5.°) dispensou a Representagao Comercial do cumpri-
mento das leis e regulamentos relativos ao Registro Co
mercial (art. 1.°). 

Formulam-se, agora, as seguintes indagagoes: e o Pro
tocolo instrumento juridico habil para tao relevantes reso-
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lugoes? Nao dependem essas resolugoes, pela sua natureza 
e transcendencia, da aprovagao do Congresso Nacional? 
Podera o Congresso Nacional aprovar, indistintamente, todas 
essas resolugoes? 

A resposta a essas perguntas e negativa, em face do 
ordenamento juridico brasileiro, e, sobretudo, dos preceitos 
constitutionals vigentes no pais. Fundamenta-se e justi-
fica-se pelas razoes a seguir expostas. 

E tido o "protocolo", na tecnica diplomatica, como do
cumento em que se anotam decisoes de Congressos inter
nacionais. Da-se-lhe, outrossim, o significado de instru
mento em que se complementam os dispositivos de tratados 
e convengoes internacionais. Este carater suplementar atesta, 
desde logo, a natureza subordinada e secundaria dos seus 
preceitos e dos assuntos neles contidos. 

0 Dictionnaire Diplomatique, publicado pela Academia 
Diplomatica Internacional, assim o define: 

"Protocole — Depuis le Congres de Vienne, les proces-
verbaux des Congres internationaux portent le nom de "pro-

tocoles". 
Les protocoles sont egalement les actes qui mentionnent 

une decision prise par des diplomates, reunis en conferences, 
sur une question d'ordre international. C'est un instrument 
diplomatique, enregistrant un accord sur certains points 
d'une question, et qui n'a pas la forme du traite ou de la 
convention". 

HENRI CAPITANT, no seu autorizado Vocabulaire Juri-

dique, Paris, 1936, registra: 
"Protocole — Actes relatant resolutions d'une confe

rence, d'une assemblee, d'un congres international et par 
extension ces resolutions elles memes. Ex.: le protocole de 

Geneve". 

Esta, portanto, a acepgao exata da palavra "protocolo" 
na linguagem diplomatica. Recorde-se que o celebre proto
colo de Genebra foi um acordo multilateral, firmado entre 
representantes estrangeiros, especialmente credenciados para 
tal fim. Nem se deixou, por esta circunstancia, de exigir 
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fosse, na forma do direito interne, ratificado pelas Altas 
Partes contratantes e isso como condigao sine qua non de 
sua eficacia. Perdeu, porem, sua maior significagao desde 
que o Governo ingles o rejeitou. 

E m seu Diciondrio de Tecnologia Juridica, Rio de Ja
neiro, 1948, PEDRO N U N E S consigna: 

"Protocolo — 6 — Registro das deliberagoes ou das 
atas de um congresso diplomatico". 

Como ja se mencionou, o termo "protocolo" tambem 
serviu para o instrumento utilizado na fixagao de medidas 
e providencias secundarias, decorrentes de tratados e con-
vengoes internacionais. 

Dai a mengao de PEDRO ORLANDO, no seu Novissimo Di

ciondrio Juridico: 
"Protocolo — e uma especie de convengao entre duas 

nagoes, dois Estados internacionais, mas de menor importan
cia do que o tratado e a convengao prbpriamente ditos". 

Ao tratar da terminologia dos acordos internacionais, 
HILDEBRANDO ACCIOLY cataloga os varios sentidos desse termo: 

"O protocolo e o documento no qual se consigna o 
acordo a que vao chegando ou chegaram os negociadores 
de um tratado; ou serve para designar um acordo menos 
formal do que os tratados; ou indica o ato final ou de 
encerramento de uma conferencia internacional; e ja tem 
sido usado como denominagao de instrumentos internacio
nais de grande importancia (Por exemplo: o Protocolo de 
Genebra, de 1924)", (Manual de Direito Internacional Pu
blico, 1953, p. 259). 

RUBENS FERREIRA DE MELLO assinala, tambem, que os atos 
referentes aos acordos internacionais apresentam-se "sob 
diversos nomes, tais como, tratados, convengoes, declara-
goes, protocolos, convenios, acordos, ajustes, modus vivendi, 
concordatas, reversals, trocas de notas, etc., segundo a forma 
que tenham, o objetivo a que se proponham, ou o texto das 
suas disposigoes". 

Esclarece, em seguida, que "essa nomenclatura" esta-
belece, sob certos aspectos "entre os mencionados instru-
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mentos uma especie de hierarquia, cujo primeiro lugar per-
tence aos tratados" (Tratado de Direito Diplomdtico, Rio 
de Janeiro, 1949, p. 39). 

O autor mantem o mesmo pensamento no seu Diciond-
rio de Direito Internacional Publico, Rio de Janeiro, 1962. 

Ninguem, no entanto, mais autorizado do que AFONSO 
ARINOS DE M E L O FRANCO, na qualidade de Professor da Fa

culdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 
ex-Ministro das Relagoes e Negocios Exteriores e atual 
Embaixador brasileiro na ONU, para dar, em definitivo, a 
acepgao tecnica e exata desta palavra. Foi o que fez ao 
ministrar uma aula no Curso de Aperfeigoamento de Diplo-
matas do Instituto Rio Branco, orgao oficial do Itamarati. 
Expondo como haviam sido classificados os atos interna
cionais submetidos a aprovagao do Congresso brasileiro 
afirma: 

"Os protocolos sao os linicos denominados em obedien-
cia a classificagao assente na doutrina. Os dez que exami-
nei se destinam todos a emendar ou complementar atos ante-
riores, e esta e, na opiniao dos autores, a finalidade propria 
dos chamados protocolos no direito internacional" (Estu
dos de Direito Constitutional, Rio de Janeiro, 1957, p. 269). 

Pode-se dizer, em sintese, que o Protocolo esta para o 
Tratado, assim como o Decreto para a Lei. Pode o Proto
colo complementar o Tratado, ate mesmo supri-lo, mas, 
sempre dentro de uma restrita orbita que lhe e prefixada. 

Seria inexato alegar-se que o Protocolo citado comple-
mentara, apenas, o acordo de comercio e pagamento feito, 
na mesma data, entre o Brasil e a U.R.S.S.. O Tratado que 
consigna aquele entendimento foi, de modo insofismavel, 
ultrapassado em muito pelo Protocolo. Basta verificar que 
em nenhum dos artigos deste Tratado, ja aprovado pelo 
Congresso Nacional, se fez, sequer, discreta mengao a re
galias, imunidades e privilegios diplomaticos que devessem 
ser outorgados pelo Brasil a Representagao Comercial 
sovietica. 

15 
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Pelo contrario, o art. 5.° desse Tratado estabelece que: 

"Respeitada a legislagao do Brasil, os cidadaos sovieti
cos, bem como as pessoas juridicas organizadas em confor-
midade com as leis vigentes na U.R.S.S., gozarao, quanto a 
protegao de sua pessoa e propriedade, do mesmo tratamento 
concedido aos cidadaos e as pessoas juridicas de qualquer 
outro pais no exercicio de suas atividades comerciais no 
territorio dos Estados Unidos do Brasil, diretamente ou 
atraves de representantes que eles escolherem, e nas condi
goes em que essas atividades forem permitidas pelas nor
mas vigentes no Brasil". 

Ora, o Protocolo contrariou, de maneira flagrante, esta 
regra basilar firmada no Tratado, pois concedeu, em desa-
cordo com o texto expresso, tratamento excepcional tanto 
para a Representagao Comercial como aos seus funcionarios. 
Assegurou-lhes privilegios, imunidades e isengoes legais. 
Que outro pais desfruta, no Brasil, de identica situagao? A 
Italia? A Franga? Portugal? O Canada? A Inglaterra? 
Os Estados Unidos? 

Nem mesmo os paises do continente sul-americano re-
ceberam, jamais, do Brasil, tao extraordinarias e extensas 
regalias, E note-se que, na Segunda Reuniao de Consulta 
entre os Ministros de Relagoes Exteriores das Republicas 
americanas, realizada com o fim de estreitar os lagos de ami-
zade e relagoes entre todos os povos deste continente, ficou 
estabelecido que as Nagoes americanas manteriam "sua 
adesao aos principios liberals do comercio internacional, 
com fins pacificos, baseados na igualdade de tratamento e 

procedimentos justos e equitativos no intercdmbio" (Ata 
final subscrita em Havana, no dia 30 de julho de 1940, 
Revista do Colegio de Advogados \de Havana, vol. 4.°, 
1941, p. 98). 

Estes principios, constantes de u m compromisso inte-
ramericano, foram tambem menosprezados e inifringidos 
pelo Protocolo. Resulta patente que um acordo da natureza 
do que foi feito com a Russia, de tao graves e transcenden-
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tais conseqiiencias, nunca poderia ter sido rotulado como 
um simples "protocolo". Pela natureza e importancia dos 
assuntos abordados, o seu instrumento juridico deveria ser 
um tratado ou uma convengao. E no caso seria, por certo, 
"tratado-lei", conforme o designariam os internacionalistas. 
Isso porque no Protocolo foram editadas regras de direito, 
segundo se viu. 

CAPITANT, na sua citada obra, refere-se a duas especies 
de tratado: 

"Traite de commerce — ayant pour objet de regler les 
conditions des echanges de marchandises et les transations 
commerciales entre les sujets des Etats contractants". 

"Traite d'etablissemenl — reglant les conditions de re
sidence, de commerce et en general, d'activite economique 
des ressortissants respectifs des Etats contractants sur leurs 
territoires. Ces traites contiennent aussi souvent des stipula
tions relatives a la competence des consuls". 

Nao padece, no entanto, a menor diivida que as resolu
goes registradas no referido Protocolo, quer se o chame de 
"protocolo" ou "tratado", subordinam-se a decisao defini-
tiva do Congresso Nacional. 

E conhecida a controversia entre o Professor HAROLDO 
VALLADAO e o Embaixador HILDEBRANDO ACCIOLY sobre a ne
cessidade de aprovagao dos ajustes internacionais pelo 
Congresso brasileiro. 

Sustentou o Professor VALLADAO ser imprescindivel esta 
aprovagao. Contestou-lhe a tese, o Embaixador ACCIOLY. 

O primeiro expressou o seu pensamento num parecer 
exarado em resposta ia consulta que lhe dirigira o Ministro 
das Relagoes e Negocios Exteriores. No decorrer do seu 
arrazoado, discordou de HILDEBRANDO ACCIOLY que sustentara 

" possibilidade de ser o Brasil parte em atos internacionais, 
que nao dependem de aprovagao do Congresso Nacional". 
Este ponto de vista fora expendido pelo Embaixador ACCIOLY 
em artigo publicado sobre a Ratificagao e a Promulgacao 
de Tratados, no n.° 7 do Boletim da Sociedade Brasileira 
de Direito Internacional, em 1948. 
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Depois de desenvolver o raciocinio que motivara o seu 
convencimento, o Professor VALLADAO demonstrou, "ex-abun-
dantia", que a sua tese apoiava-se, ainda, na autoridade 
de eminentes juristas estrangeiros e patrios, que a sufra-
gavam no mesmo sentido. 

Replicou-lhe o Embaixador ACCIOLY, em novo artigo 
publicado no citado Boletim, n.08 13 e 14, em 1951, mantendo 
e procurando justificar a sua opiniao anterior. 

Nao permitem as exiguas dimensoes do presente tra
balho seja tentada, sequer, uma rapida sintese de tao alto 
e instrutivo debate juridico. Isso nao impede, no entanto, 
se de agora completo apoio a tese do Professor VALLADAO, 
acrescentando ainda, e sem temor de contradita, que e tran-
qiiila, pacifica no Direito Constitucional brasileiro. 0 Pro
fessor VALLADAO citou em abono de sua assertiva as li-
coes de CLOVIS BEVILAQUA (Direito Publico Internacional, 
1939, tomo 2.° p. 17), BARBALHO (Comentdrios, 1924, p. 149), 
ARISTIDES MILTON (A Constituigao do Brasil, 1898, p. 251) e 

SETTE CAMARA (The Ratification of International Treaties, 
1949, p. 36). Poderia ter referido, tambem, em seu favor, 
o ensinamento de R U Y BARBOSA (Comentdrios, 1933, vol. 2, 
p. 520), AURELINO LEAL (Teoria e Pratica da Constituigao 
Federal Brasileira, 1925, p. 625) e CARLOS MAXIMILIANO (Co
mentdrios, 1918, p. 359). Como se ve, sao todos os insignes 
comentadores da Constituigao Brasileira de 1891 unanimes 
no mesmo modo de pensar. 

Na resposta ao Professor VALLADAO, dada atraves do 
artigo Ainda o Problema da Ratificagao dos Tratados em 
Face da Constituigao Federal Brasileira, o Embaixador 
ACCIOLY, referindo-se ja a Constituigao Brasileira de 1946, 
faz duas afirmativas que exigem, "data venia", reparo. 
Declara: 

"Como quer que seja, no sistema presidential, a si-
tuagao e outra. A responsabilidade pela orientagao e exe
cugao da politica externa cabe simplesmente ao Poder 
Executivo". 



— 225 — 

"Em nossa Constituigao de 1946 (art. 87, vi), esta dito 
xlaramente que "compete privativamente ao Presidente 
da Repiiblica": "manter relagoes com Estados estrangei
ros" (p. 23). 

Mais alem, conclui: 

"A tese da competencia privativa e perfeitamente ra-
zoavel. Se a materia de um acordo e das que cabem 
peculiarmente dentro das atribuigoes constitutionals do 
Poder Executivo e dado que a este e que compete o exercicio 
das relagoes com outros Governos, nao ha por que se lhe deva 
negar a autoridade para celebrar o dito acordo e po-lo em 
vigor sem intervengao do Poder Legislativo" (p. 31). 

E preciso nao misturar, e a Constituigao brasileira de 
1946 jamais confundiu, a "manutengao de relagoes com 
Estados estrangeiros" com a "celebragdo de tratados e con-
vencoes internacionais" Sao duas coisas diversas, apartes. 

Procurei, em trabalho anterior, precisar o exato sen
tido do disposto no art. 87, n.° vi, da referida Constituigao, 

escrevendo: 

"0 Presidente da Repiiblica, por exercer o cargo de 
maior relevo nacional, encontra-se na posigao mais ade-
quada para representar a Nagao nas suas relagoes com os 
paises estrangeiros. 

Sua alta hierarquia situa-o no mesmo piano dos chefes 
de Estado com os quais tera, eventualmente, de tratar. Esses 
contactos serao, na maioria das vezes, apenas amistosos, 
visando, atraves de homenagens e gestos de cortesia, maior 
aproximagao e entendimento entre os povos. 

Adquirirao relevo quando se destinarem ao recebimento 
de credentials de embaixadores ou de delegados plenipo
tentiaries especiais, dando initio, assim, a representagao 
estrangeira no pais ou a missao extraordinaria. 

Estas atividades possuem, todavia, carater mais hono-
rifico e o Presidente da Repiiblica, ao pratica-las, simboliza 
e representa a Nagao, que se encarna, de certa forma, na 
sua propria pessoa. Trata-se, na verdade, de meros atos de 
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presentagao, como os denomina PONTES DE MIRANDA, OS quais 
decorrem da natureza especifica do cargo e incluem-se, por 

isso, na orbita de sua competencia privativa, independendo 
de previo consentimento ou confirmagao posterior do Con

gresso Nacional" (Parlamentarismo e Presidencialismo, 
1962, p. 67). 

Assinalei, ademais, a competencia privativa do Presi
dente da Repiiblica para "permitir que brasileiros aceitem 
de Governo estrangeiro, pensao, emprego ou comissao". 

Ainda na esfera de politica exterior, esclareti que "as 
demais fungoes sao de maior porte e envolvem decisoes 
politicas que comprometem o Governo. Por isso, dependem 
do necessario pronunciamento do Congresso Nacional, que 
lhes da previo assentimento ou considera-as em exame pos
terior" (Op. cit., p. 68). 

As atribuigoes presidenciais, nessa esfera, que reque-
rem anterior autorizagao congressual, sao: declarar guerra 

e permitir a permanencia ou o trdnsito de Fdrgas estrangei-
ras no territorio do pais (art. 87, n.os vm e x). Dependem, 
porem, da aprovagao posterior do Congresso Nacional as 
relativas a celebragdo de tratados e convengoes internacio
nais e o estabelecimento da paz (art. 87, n.os vn e rx), 

Quando a Constituigao postula que as atribuigoes do 
art. 87 e seus niimeros competent " privativamente ao Pre
sidente da Repiiblica" quis, sem diivida alguma, fixar que 
o ato lhe pertence de modo exclusivo, e por isso e, a maioria 
das vezes, de sua iniciativa. 

Tanto e assim que, no piano nacional, duas atribuigoes 
"privativas" do Presidente da Repiiblica ficaram tambem 
subordinadas a aprovagao do Senado Federal: a nomeagdo 
e demissao do Prefeito do Distrito Federal e dos membros 
do Conselho Nacional de Economia (art. 87, n.° iv, combi-
nado com os arts. 26; §§ 1.° e 2.°, e 205, § 1.°, da Constituigao 
Federal). 

Esse o ensinamento inconteste dos mais ilustres comen-
taristas da Constituigao de 1946. Verifique-se: PONTES DE 
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MIRANDA (Comentdrios, 1947, p. 65), THEMISTOCLES CAVAL-

CANTI (A Constituigao Federal Comentada, 1948, vol. 2.°, 
p. 129) e EDUARDO ESPINOLA (Constituigao dos Estados Unidos 

do Brasil, 1952, vol. 1.°, p. 359). 

Por esse motivo, o Embaixador ACCIOLY nao pode se 

valer da opiniao de nenhum deles na sustentagao do seu 
isolado ponto de vista. Mas, mesmo de acordo com a sua 

tese, o referido Protocolo nao ficaria dispensado da pos
terior aprovagao pelo Congresso Nacional, porquanto o 
Embaixador ACCIOLY teve o cuidado de esclarecer: 

"Sem falar, porem, na praxe americana, pode dizer-se, 
de conformidade com a doutrina mais corrente, que a rati-

ficagao nao e geralmente exigida para os seguintes atos 
internacionais: a) os acordos sobre assuntos que sejam da 

competencia privativa do poder executivo; b) os con-
cluidos por agentes ou funcionarios que tenham competen
cia para isso, sobre questoes de interesse local ou de impor

tancia restrita; c) os que consignam simplesmente a inter
pretagao de clausulas de um tratado ja vigente; d) os que 
decorrem, logica e necessariamente, de algum tratado vi

gente e sao como que o seu complemento; e) os de "modus 
vivendi", quando tem em vista apenas deixar as coisas no 
estado em que se encontram ou estabelecer simples bases 

para negociagoes futuras. A esses casos, e frequente que na 
pratica, se acrescentem outros, como por exemplo, os de 

ajuste para prorrogagao de tratado antes que este expire e 
as chamadas declaragoes de extradigao, isto e, as promessas 
de reciprocidade em materia da extradigao, feitas por 
simples troca de notas" (Boletim citado, p. 8). 

VICENTE MAROTTA RANGEL, em cuidadoso estudo sobre La 
procedure de conclusion des acords internationaux au Bresil, 
publicado na Revista da Faculdade de Direito, da Univer
sidade de Sao Paulo, 1960, vol. 40, depois de haver exami-
nado a questao, revelando, nesse passo, novas fontes, chega 
tambem a conclusao de ser indispensavel a aprovagao do 
Congresso Nacional nos ajustes internacionais. 
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Atinge-se, agora, o derradeiro e mais grave problema: 
teria o Congresso Nacional competencia para aprovar as 
aludidas resolugoes constantes do Protocolo? 

Indispensavel, desde logo, distinguir. 

0 Congresso Nacional poderia, sem diividar, mediante 
a aprovagao do citado Protocolo, criar u m a figura especial 
de comerciante para atribui-la a Representagao Comercial 
russa. 

Ser-lhe-ia, da mesma forma, permitido equiparar a Re
presentagao Comercial sovietica a u m a Missao Diplomatica, 
concedendo-lhe e ao seu pessoal os respectivos privilegios, 
isengoes e imunidades. 

Estaria, no entanto, impedido o Congresso Nacional de 
conceder privilegios a Representagao Comercial que, por 
qualquer modo, viessem a ferir preceitos constitutionals. 
Agiria assim, por exemplo, se pretendesse criar desigualdade 
de condigoes para a pratica da profissao de comerciante 
ou beneficial- pessoas fisicas ou juridicas estrangeiras em 
detrimento de cidadaos ou pessoas juridicas brasileiras ou 
reconhecer monopolio estatal estrangeiros que comprometa 
a liberdade do comercio nacional. 

N a primeira hipotese, infringiria o disposto no art. 141, 
§ 14; na segunda, o § 1.° do mesmo artigo e na terceira, o 
art. 149, todos da Constituigao Federal. Seu ato revelar-
se-ia, portanto, nulo, u m a vez que eivado de inconteste 
inconstitucionalidade. 

Vale recordar a ligao de FRANCISCO DE C A M P O S : 
"O principio de igualdade perante a lei, tem, assim, por 

principal destinatdrio, o legislador. Este nao pode legislar 
por via de ordens ou medidas destinadas a reger apenas os 
casos que ele entenda privilegiar, excluindo do tratamento 
que da a estes os casos que com eles estao e m relagao de 
identidade ou de igualdade" (Direito Administrativo, 1958, 
vol. 2.°, p. 189). 

Mais adiante: 
"A igualdade perante a lei rege a aplicagao da lei, pre

cisamente porque o principio em que e constitucionalmente 
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enunciada rege o legislador e constitui uma regra destinada 
a disciplinar os seus impulsos ou a evitar a versatilidade e 
o arbitrio na legislagao" (Op. cit., p. 190). 

Marca a amplitude do principio: 

"Como o principio de igualdade perante a lei obriga o 
legislador e, em seguida a este, a autoridade incumbida de 
aplicar a lei, no momento de sua aplicagao, particularmente 
quando feita por via judicial, e dever do juiz aplica-la com 
a extensao ou a amplitude necessaria a tornar efetivo o 
principio constitutional da igualdade perante a lei, violado 
pelo legislador" (Op. cit., p. 190). 

Se o Congresso Nacional intentasse, pois, dispensar a 
Representagao Comercial sovietica "do cumprimento das 
leis e regulamentos relativos ao Registro Comercial", con
forme deseja o Protocolo no art. 1.°, estaria, evidentemente, 
criando uma injustificavel e incompreensivel desigualdade 
entre a mesma e o comerciante brasileiro, a firma comercial 
brasileira e a empresa mercantil estrangeira, autorizada a 
exercer sua atividade no pais, de acordo com a legislagao 
competente. 

Se se dispusesse o Congresso Nacional a isentar cida
daos sovieticos, funcionarios da Representagao Comercial, 
do pagamento do Imposto de Renda, como pretende o Pro
tocolo no art. 2.°, violaria frontalmente o preceito da igual
dade fiscal. Nao teria, por sua vez, nenhum cabimento 
que o Governo brasileiro exigisse que seus funcionarios 
pagassem tal imposto — descontado, as vezes, ate na propria 
fonte arrecadadora — e dele dispensasse os funcionarios 
russos da Representagao Comercial sovietica, que exercem 
fungoes mercantis no territorio do Brasil. Tao grande o 
absurdo que dispensa maior comentarie 

As isengoes do Imposto de Renda que se tem verificado 
jamais visaram pessoas mas beneficiaram classes, setores 
especiais de trabalho. 

0 Desembargador CANDIDO LOBO, em acordao do Tribu

nal de Justiga do Distrito Federal, do dia 19 de maio de 1955, 
acentuou que "a isengao fiscal visa aquele que faz do jorna-
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lismo a sua profissao, nao se concebendo que esse privilegio, 
constituido em favor de uma classe, possa atingir a quem, 
pertencendo a ela ou tendo outra profissao, seja tambem 
jornalista". 

Nem poderia o Congresso Nacional consentir que Estado 
estrangeiro exercesse, em territorio brasileiro", o comercio 
sob forma de monopolio estatal e, pior ainda, como decor-
rencia de uma soberania alienigena, cujo exercicio so e 
possivel no piano internacional. 

O Congresso Nacional, que tem se mostrado sempre 
atento, cioso e intransigente na defesa dos interesses bra
sileiros, nao consentira, por certo, prevalegam os enganos e 
as aberragoes juridicas constantes do referido Protocolo, 
que se situ a como documento diplomatico equivoco e 
desolador. 

Nao perca, tambem, o Congresso Nacional de vista o 
ensinamento de MARTIN L U D W I G SCHLESINGER, no seu classico 
estudo sobre El Estado de Los Soviets, Barcelona, 1932, 
p. 94, em que conclui: 

"La Constitucidn sovietica declara tener como Programa 
la lucha contra el capitalismo y su destruccidn, no solo 
dentro de los limites de su Estado, sino tambien fuera 
de ellos". 

Sao Paulo, 1963 


