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Instruções aos Autores 
Revista Internacional CONSINTER de Direito 

 
1. DAS PUBLICAÇÕES 
Para publicação na Revista Internacional CONSINTER de Direito os artigos científicos serão 

avaliados pelo sistema double blind review, no qual dois Pareceristas do CONSINTER avaliarão 
os trabalhos sem nenhuma identificação de autoria. 

O enquadramento dos textos avaliados e aprovados para fins de publicação na Europa pelo 
Editorial Juruá Lda., e no Brasil pela Juruá Editora Ltda., obedecerão aos seguintes critérios: 

 
REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO 
Conforme as exigências das agências e instituições nacionais e internacionais de investiga-

ção e docência que avaliam a atividade acadêmica e investigadora das Pós-Graduações, a Coor-
denação Executiva do CONSINTER, ao seu melhor juízo, selecionará uma determinada quanti-
dade de artigos aprovados que serão agraciados com a Publicação no Periódico “Revista Interna-
cional do CONSINTER de Direito”, com ISSN de Portugal. Ainda: 

a)  Para cada artigo selecionado para a “Revista Internacional do CONSINTER de Direito”, 
será atribuído um número de registro específico e único no Sistema DOI (Digital Object 
Identifier); 

b)  Também será atribuído um registro no Sistema DOI (Digital Object Identifier) para a “Re-
vista Internacional do CONSINTER de Direito”. 

OBS. 1: Em face das normas técnicas, para fins de qualificação do periódico, somente pode-
rão ser selecionados para a Revista Internacional CONSINTER de Direito os artigos aprovados 
nos quais pelo menos um dos autores e/ou autor tenha a titulação de Doutor. 

OBS. 2: Ficará a critério do Comitê Organizador a indicação e o número da Revista em que o 
artigo aprovado será liberado para publicação. 

 
2. PERIODICIDADE 
Semestral. 
 
3. CONDIÇÕES 
a)  A submissão do trabalho científico para análise está condicionada à confirmação da ins-

crição de todos os autores e coautores; 
b)  Somente serão publicados os artigos aprovados pelo Corpo de Pareceristas/Con- 

selho Editorial do CONSINTER. 
 
4. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA SUBMISSÃO  
a) Inscrição;  
b) Comprovante de pagamento da submissão/inscrição; 
c) Cessão de direitos autorais assinada;  
d) Artigo completo seguindo as orientações do item 5; 
e) O artigo deverá ser encaminhado por um dos autores ao e-mail contato@consinter.org.  
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5. NORMAS — OS ARTIGOS ENVIADOS DEVEM CUMPRIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS: 
a)  Ser inédito (não publicado em livros, revistas especializadas ou na imprensa em geral) e 

apresentar propriedade técnico-jurídica; relevância nacional e internacional do tema abor-
dado, fluência redacional, correção gramatical e respeito a aspectos éticos e científicos; 
Obs.: Textos inseridos em documentos de circulação restrita nas universidades serão 
considerados inéditos. 

b)  Ter sido produzido por Estudantes e/ou Professores de Pós-graduação Lato Sensu e/ou 
Stricto Sensu ou por Mestres, Doutores e Pós-Doutores; 

c)  Serão aceitos trabalhos em coautoria, com limitação máxima de 03 (três) participantes 
devidamente inscritos; 

d)  O artigo deverá estar identificado com um dos critérios de classificação conforme edital; 
e)  O(s) autor(es) que submeter(em) o mesmo artigo científico (com o mesmo título e conteúdo 

ou apenas mudando o título) para mais de um dos ramos do Direito acima indicados terão 
ambos os artigos científicos automaticamente eliminados da avaliação; 

f)  Conter no mínimo 15 páginas, e no máximo 25 páginas; 
g)  Ser redigido em formato Word em dois arquivos distintos, um com e outro sem identifica-

ção, ambos completos, contendo: Título em língua portuguesa, espanhola, inglesa, italia-
na ou francesa; Sumário; Resumo e Palavras-chave em língua portuguesa ou espanhola 
e inglesa, respeitando as normas técnicas; 

h)  Para o arquivo sem identificação é importante o autor certificar-se que no conteúdo do ar-
tigo a ser avaliado não conste nenhuma informação que possibilite a identificação do au-
tor ou o Instituto ao qual esteja vinculado direta ou indiretamente; 

i)  O artigo poderá ser apresentado em língua portuguesa, espanhola, inglesa, italiana ou 
francesa, observando que o título, resumo e palavras-chave precisam, obrigato- 
riamente, estar indicados em dois idiomas, sendo peremptoriamente uma indicação no 
idioma inglês; 

j)  O texto deve estar salvo em arquivo Word, em versão recente, com as seguintes caracte-
rísticas: fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado, sem separação de 
sílabas; espaço de 1,5 entrelinhas; parágrafo de 1,5 cm; não colocar espaçamentos es-
peciais antes ou após cada parágrafo; margens superior e esquerda com 3 cm, inferior e 
direita com 2 cm; em papel tamanho A4; notas de rodapé explicativas na mesma página 
em que for citada a referência, sendo que as Referências deverão seguir as Normas Téc-
nicas; 

k)  As páginas deverão estar numeradas; 
l)  Para cada título, subtítulos, todos alinhados à esquerda, deverá haver um texto corres-

pondente; 
m)  Devem ser escritos de forma clara e objetiva, evitando-se parágrafos prolixos ou extenu-

antes e privilegiando as orações na ordem direta como: sujeito – predicado – complemen-
to; 

n)  Não serão aceitos textos com figuras, ilustrações e/ou fotografias, à exceção de gráficos 
e tabelas que sejam imprescindíveis para a compreensão do trabalho e compatíveis com 
a impressão em preto e branco, sendo vedada a utilização de gráficos e tabelas se origi-
narem de terceiros; 
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o)  Conter Resumo (entre 100 e 250 palavras) em língua portuguesa ou espanhola e em in-

glês, assim como a indicação de Palavras-chave (entre 3 e 10 palavras) também em por-
tuguês ou espanhol e inglês; 

p)  Conter: Sumário a ser indicado na sequência da apresentação do Título, Resumo (entre 
100 e 250 palavras – peremptoriamente com 02 idiomas), sendo um em Língua portugue-
sa ou espanhola e outro necessariamente em inglês, assim como a indicação das Pala-
vras-chave (entre 3 e 10 palavras), obedecendo o mesmo critério de apresentação do 
Resumo; 

q)  O texto deve obrigatoriamente vir acompanhado do termo de autorização para publicação 
– cessão de Direitos Autorais/Patrimoniais – conforme modelo anexo e/ou disponível no 
site; 

r)  A qualificação do autor deverá ter no máximo 4 linhas, em nota especial de rodapé, indi-
cando obrigatoriamente a formação acadêmica e citando a Instituição de Ensino Superior 
à qual esteja vinculado, quando for o caso; 

s)  A taxa de inscrição é individual e única para cada autor. Assim, cada autor deverá efetuar 
a sua inscrição e o pagamento da respectiva taxa; 

t)  Um autor poderá enviar quantos artigos desejar, no entanto, para cada artigo submetido 
deve haver o pagamento da taxa de inscrição/submissão; 

u)  Observando as normas de qualificação, somente poderá ser liberado para publicação na 
Revista Internacional CONSINTER de Direito um artigo por autor. Em caso de aprovação 
de dois ou mais artigos do mesmo autor para a Revista, ao melhor juízo da comissão ava-
liadora, os demais artigos serão direcionados para publicação no Livro Direito e Justiça ou 
para o(s) próximo(s) número(s) da Revista. 

  
6. DOS SISTEMAS PARA A INDICAÇÃO DAS FONTES DAS CITAÇÕES 
Para a indicação das fontes das citações, os artigos deverão adotar os sistemas: 
I) Trabalhos Estrangeiros: 
Trabalhos estrangeiros poderão utilizar as normas técnicas compatíveis com o seu país de 

origem, respeitando as normas de publicação dispostas nesse edital, inclusive o Estilo Chicago se 
assim o autor entender cabível e adequado. 

Estilo Chicago: 
Último nome do autor, primeiro nome, título do livro. (Cidade: editora, ano), versão. Por 

exemplo: Ninguém, José, Livro Exemplo. (São Paulo: Universidade de São Paulo, 1992), edição 
Juruá e-Books. 

II) Trabalhos Brasileiros: 
Para artigos brasileiros recomenda-se seguir as Regras da ABNT (NBR 10.520/2002) para as 

citações, as quais podem ser diretas ou indiretas. 
Para a indicação da fonte das citações, o autor poderá optar pelo sistema numérico (notas de ro-

dapé) ou pelo sistema autor-data, não podendo, portanto, utilizar os dois sistemas concomitantemente. 
A – Sistema Autor-Data 
As Referências deverão seguir a NBR 6.023/2002. 
No sistema autor-data, a fonte da citação é indicada junto à mesma e de forma sucinta. De-

vem ser evidenciados apenas: a autoria, o ano de publicação e a página do trecho citado. 
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Obs.: Se a opção for pelo sistema Autor-Data, pode-se utilizar o rodapé para as notas expli-

cativas, conforme assim autoriza a NBR 6.022/2003. 
B – Sistema em Notas de Rodapé 
Ainda, adotando o sistema brasileiro de referenciação, se a opção de citação das referências 

for pelo sistema numérico, ou seja, em notas de rodapé, estas deverão seguir a NBR 
10.520/2002. 

 
7. DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 
Os artigos científicos serão analisados pelo Corpo de Pareceristas do CONSINTER, formado 

somente por renomados juristas Doutores e Pós-Doutores, nacionais e estrangeiros especialmen-
te convidados. 

Os artigos científicos serão avaliados pelo sistema double blind review, no qual dois 
Pareceristas do CONSINTER avaliarão os trabalhos sem nenhuma identificação de autoria. 
A apreciação inominada dos artigos científicos afiança a imparcialidade do seu julgamento, dimi-
nui a subjetividade e as preferências ideológicas. Dessa forma, o autor deverá evitar referências 
diretas a si mesmo e citações que possibilitem extrair da leitura do texto a sua autoria. 

Em caso de admissão do artigo científico por um dos Pareceristas do CONSINTER e repro-
vação por outro, o texto, ao melhor alvitre do conselho diretivo, poderá ser submetido à aprecia-
ção de um terceiro Parecerista. 

a)  O conteúdo dos artigos científicos é de inteira responsabilidade dos autores e após sub-
metido para avaliação não poderá sofrer qualquer substituição ou alteração, salvo solici-
tação do Corpo de Pareceristas; 

b)  Não é permitido plágio ou inserção de cópias literais. 
 
CONSINTER – CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Coordenação Executiva contato@consinter.org 
www.consinter.org 
 
INDEXADORES DA REVISTA: 
 Latindex 
 Diadorim 
 Sumários.org 
 REDIB 
 CAPES 
 DOAJ 
 LivRe 
 Google Scholar 
 Cite Factor 
 Tribunal Superior Eleitoral 
 RVBI 
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Instructions To Authors 

 
1. ABOUT THE PUBLICATIONS 
For publication in the Revista Internacional CONSINTER de Direito, the scientific articles shall 

be evaluated by the double-blind review system, in which two CONSINTER Referees shall 
evaluate the papers without any author identification. 

The framework of the evaluated and accepted articles for the purpose of publication in Europe 
by the Editorial Juruá Lda., and in Brazil by Juruá Ltda, will follow the following criteria: 

1. FOR THE JOURNAL “REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO” 
According to the requirements of national and international agencies of investigation and 

teaching that evaluate the investigative and academic activity of Post-Graduation, the 
CONSINTER Executive Coordination, at the best of their judgment, will select a certain amount of 
articles approved that will be awarded with the Publication in the Journal “Revista Internacional do 
CONSINTER de Direito”, with ISSN from Portugal. Also: 

a)  For each article selected for the journal “Revista Internacional do CONSINTER de Direito”, 
a number of the specific and unique register in the DOI (Digital Object Identifier) system 
will be assigned; 

b)  A register in the DOI (Digital Object Identifier) system will also be assigned to the journal 
“Revista Internacional do CONSINTER de Direito”. 

NOTE 1: In the face of the technical rules, for the purpose of qualification of the journal, only 
the articles approved in which a least one of the authors and/or author has a doctorate degree will 
be selected for the journal “Revista Internacional CONSINTER de Direito”. The articles properly 
approved that do not fulfill this requirement will be published in the Book of CONSINTER. 

NOTE 2: The Organizing Committee will be in charge of the nomination and the issue of the 
journal “Revista Internacional CONSINTER de Direito” in which the approved article will be 
authorized for publication.  

 
2. PERIDIOCITY 
Half-yearly 

 
3. REQUIREMENTS 
a)  The submission of the scientific work for analysis is conditioned to the confirmation of 

subscriptions of all authors and co-authors; 
b)  Only articles approved by CONSINTER Referees Board/Editorial Board will be published. 

 
4. REQUIRED DOCUMENTS FOR SUBMISSION 
a)  Registration; 
b)  Proof of payment of the Submission/registration; 
c)  Assignment of copyrights signed; 
d) Full Article following the guidelines of item 5; 
e)  The articles must be forwarded by one of the authors by e-mail contato@consinter.org 
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5. RULES — THE ARTICLES SENT MUST FULFILL THE FOLLOWING CRITERIA: 
a)  Be original (not published in books, specialized journals or in the press in general) and 

present technical-legal property; national and international relevance of the theme 
approached, wording fluency, grammar correction, and respect to the ethical and scientific 
aspects; 
Note: The texts inserted in documents of restrict circulation at universities will be 
considered original. 

b)  Have been produced by students and/or professors of Lato Sensu and/or Stricto Sensu 
Post Graduation courses, or by Masters, Doctors, and Post-Doctors; 

c)  Works in co-authorship will be accepted, up to the maximum of 3 participants properly 
registered; 

d)  Be identified with one of the criteria of classification to be informed in public notice; 
e)  The author (s) that submit the same scientific article (with the same title and content or 

only having the title changed) for more than one of the fields of Law above mentioned, will 
have both scientific articles automatically eliminated from the evaluation; 

f) Have a minimum of 15 pages, and a maximum of 25 pages; 
g)  Be submitted in Word format in two distinct files, one with and the other without 

identification, both complete, containing: Title, Summary, Abstract and Keywords in 
Portuguese, Spanish, English, Italian or French;    in Portuguese or Spanish and in 
English, respecting the technical rules; 

h)  For the file without identification it is important for the author to make sure that, in the 
content of the article to be evaluated, there is no information that makes it possible to 
identify the author or the Institution they are directly or indirectly bound to; 

i)  The article can be presented in Portuguese, Spanish, English, Italian, or French, 
observing that the title, abstract and keywords have to be written in two languages 
compulsorily, being one of them, peremptorily, English; 

j)  The text must be saved in a word file, in a recent version, with the following 
characteristics: Times New Roman font, size 12; justified alignment, without hyphenation; 
1.5 spacing between lines; 1.5 cm paragraph spacing; do no insert special spacing before 
or after each paragraph; top and left margins with 3 cm, bottom and right margins with 2 
cm; A4 size document; explanatory footnotes on the same page the reference is cited, and 
the references must follow the technical rules; 

k)  The pages must be numbered; 
l)  For every title, subtitle, all of them aligned on the left, there must be a corresponding text; 
m)  The text must be written in a clear and objective way, avoiding long-winded and strenuous 

paragraphs, giving priority to sentences in the direct order, such as subject-predicate – 
complement; 

n)  Texts with figures, illustrations and/or photographs will not be accepted, except for graphs 
and tables which are indispensable for the understanding of the work, and compatible with 
black and white printing, being prohibited the use of graphs and tables if originated from a 
third party; 
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o)  It must contain an Abstract (between 100 and 250 words in Portuguese or Spanish and in 

English, as well as the Keywords (between 3 and 10 words), also in Portuguese or 
Spanish and in English; 

p)  It must contain: a Summary to be indicated in the sequence of the presentation of the title, 
Abstract (between 100 and 250 words, peremptorily in 02 languages, being one of them in 
Portuguese or Spanish and the other in English, just as the Keywords (between 3 and 10 
words), in accordance with the same criterion of the presentation of the Abstract; 

q)  The text must be accompanied by the copyright form – according to the model attachment 
and/or available on the site; 

r)  The author’s qualification must have a maximum of 4 lines, in a special footnote, indicating 
their academic background and citing the Higher Education Institution which they are 
bound to if that is the case; 

s)  Observing that CONSINTER is a non-profit organization, the submission/registration rate 
subsidize the articles’ publication in the Revista Internacional CONSINTER de Direito. 
Submission/registration fee is individual and unique to each author. Therefore, each 
author must achieve the registration and make the payment of the respective fee. For 
example: For article submission in co-authorship with 02 authors – it will be mandatory the 
registration of the two authors and payment of 02 submission fees; 

t)  An author may submit as many articles as he pleases, however, for each submitted article 
there must be made the respective submission/registration fee payment; 

u)  Observing the qualification standards, only one article per author will be authorized for 
publication on the Revista Internacional CONSINTER de Direito. In case of one or more 
articles of the same author have been approved for publication on the Journal, to the 
better judgment of the evaluation commission, the other papers will be guided for 
publication on the Book Direito e Justiça or for future edition(s) of the Journal.  
 

6. ABOUT THE SYSTEMS TO INDICATE THE SOURCES OF CITATIONS 
To indicate the sources of citations, the articles must adopt the systems: 
I) For Foreign Work: 
Foreign works can use the same technical rules compatible with their country of origin, 

respecting the publication rules displayed in this notice, including the Chicago style, if the author 
finds it applicable and appropriate. 

Chicago Style: 
Author’s last name, first name, title of the book. (City: Publisher, year), version. Example: Someone, 

José, book example. (São Paulo: Universidade de São Paulo, 1992), edição Juruá e-Books. 
II) For Brazilian Works 
For Brazilian articles, it is recommended to follow the ABNT rules (NBR 10520/2002) for the 

citations, which can be direct or indirect, by Author-Date or in Footnotes. 
For citation source’s indication, the author may choose the number system (footnotes) or by 

the author-date system, therefore he/she cannot choose to use both concomitantly. 
A – Author-Date System 
The references must follow NBR 6023/2002. 
In the author-date system, the source of citations is indicated alongside with it and in summary 

form; Point out, only: authorship, publication year and page of the piece cited. 
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Note: If the choice is the Author-Date system, explanatory notes can be used as footnotes, as 

authorized by NBR 6022/2003. 
B – Number System (Footnotes) 
Still, adopting the Brazilian System of references, if the choice of citation of references is by 

the number system, or else, in footnotes, they should follow NBR 10520 /2002.  
 

7. ABOUT THE ARTICLE REVIEW 
The scientific articles are analyzed by the CONSINTER Referees Board/Editorial Board, 

formed only by renowned Doctors and Post-Doctors, jurists, Brazilian and foreigners, especially 
invited. The scientific articles will be evaluated by the double-blind review system, in which two 
CONSINTER members of the board will evaluate the works without any authorship identification. 
The assessment of scientific articles by anonymous authors guarantees the impartiality of 
judgment and decreases subjectivity and ideological preferences. This way, authors must avoid 
direct references to themselves and citations that make it possible to extract its authorship from 
the reading of the text. 

If the scientific article is accepted by one of the CONSINTER members and failed by another, the 
text, at the suggestion by the Director Council, can be subjected to the assessment by a third party. 

a)  The content of the scientific articles is the authors’ full responsibility, and after subjected to 
assessment cannot go through any changes or replacements, except if requested by the 
Referees Board/Editorial Board; 

b)  Plagiarism or the insertion of verbatim copies are not allowed. 
 

INTERNATIONAL COUNCIL OF CONTEMPORANY IN POST-GRADUATE STUDIES 
CONSINTER – CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Executive Coordination  contato@consinter.org 

 
INDEXERS 
 Latindex 
 Diadorim 
 Sumários.org 
 REDIB 
 CAPES 
 DOAJ 
 LivRe 
 Google Scholar 
 Cite Factor 
 Tribunal Superior Eleitoral 
 RVBI 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Revista Internacional CONSINTER de Direito é uma publicação 
de cariz periódico do CONSINTER – Conselho Internacional de Estudos 
Contemporâneos em Pós-Graduação que tem por objetivo constituir-se 
num espaço exigente para a divulgação da produção científica de qualidade, 
inovadora e com profundidade, características que consideramos essenciais 
para o bom desenvolvimento da ciência jurídica no âmbito internacional.  

Outra característica dos trabalhos selecionados para a Revista Inter-
nacional CONSINTER de Direito é a multiplicidade de pontos de vista e 
temas através dos quais o Direito é analisado. Uma revista que se pretende 
internacional tem o dever de abrir horizontes para temas, abordagens e enfo-
ques os mais diversos e, através deste espaço, colaborar com um melhor 
diálogo acadêmico.  

Resultado de um trabalho criterioso de seleção, este volume que agora 
se apresenta destina-se a todos aqueles que pretendem pensar o Direito, ir 
além da sua aplicação quotidiana, mas sem deixar de lado o aspecto prático, 
tão característico das ciências. 
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Resumo: O presente artigo objetiva analisar a extradição à luz dos princípios de coope-
ração jurídica internacional previstos no Novo Código de Processo Civil. Para tanto, ini-
cialmente, faz-se necessária a abordagem do conceito de extradição, vislumbrada como 
medida de cooperação internacional, bem como as exigências legais da Lei 13.445/2017 
(Lei de Migração). Aliás, a abordagem da lei de migração é de suma importância por ter 
revogado o Estatuto do Estrangeiro, até então norma responsável por ditar as regras a se-
rem observadas nos casos em concreto sobre a extradição. Na verdade, muito antes da 
abordagem do assunto principal, mister analisar os requisitos legais da nova lei que 
aborda a extradição, uma vez que sua análise é primordial para a chegada do tema sobre 
princípios, que são bases primordiais de análise de qualquer decisão sobre extradição. 
Em seguida, o artigo enumera os princípios próprios da cooperação internacional previs-
tos no Novo Código de Processo Civil, diretamente ligados ao instituto da extradição, e 
também os compara ao Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para Ibero- 
-América, proposto como norte de adequação dos Estados-Membros quando o assunto é 
cooperação internacional, como o próprio nome diz. Por fim, o artigo estabelece um pa-
ralelo entre os princípios diretrizes da Lei de Migração, vislumbrando-se tudo isso em 
um caso em concreto, utilizando o método lógico-dedutivo. 
Palavras-chave: Extradição. Código de Processo Civil. Lei Migração. Cooperação 
Interjurisdicional Ibero-América. 
Abstract: The purpose of this paper is to analyze extradition in the light of the 
principles of international legal cooperation provided for in the New Code of Civil 

 
1  Desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, Mestra e doutoranda do 

PPGD Estácio RJ, Coordenadora e professora do Curso de formação de magistrados da EMERJ.  
2  Doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Professor Titular PPGD Estácio, 

Professor Associado da Universidade Federal Fluminense – UFF, Professor da Escola da Magistratu-
ra do RJ – EMERJ, Advogado e Árbitro internacional. 
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Procedure. To do so, it is initially necessary to approach the concept of extradition, 
viewed as a measure of international cooperation, as well as the legal requirements set 
forth in Law No. 13.445/2017 (Migration Law). As a matter of fact, the approach of 
the Migration Law is of the utmost importance, since it revoked the Statute of the 
Foreigner, which until then was the law responsible for dictating the rules to be 
observed in the specific cases of extradition. In fact, before we discuss the main 
subject, we must analyze the legal requirements of the new law that deals with this 
matter. This analysis is paramount for the subsequent topic of principles, which are 
significant bases for the analysis of any decision on extradition. Next, the paper 
describes the principles of international cooperation provided for in the New Code of 
Civil Procedure, as they are directly connected to the institute of extradition. These 
principles are then compared with the Model Code of Interjurisdictional Cooperation 
for Ibero-America, which is proposed as the guide for adequacy of the member states 
when the subject is international cooperation, as its name says. Lastly, the paper 
draws a parallel between the guiding principles of the Migration Law, illustrating all 
these aspects in a concrete case using the deductive logic. 
Keywords: Extradition. Code of Civil Procedure. Migration Law. Interjurisdictional 
Cooperation Ibero-America. 

1 INTRODUÇÃO 

Denominações como “aldeia global”, “economia global”, “política global”, 
“governança global” e “mundo sem fronteiras” são apenas algumas das formas que 
têm sido empregadas para designar um dos mais impressionantes fenômenos intensi-
ficados no plano internacional nos últimos tempos: a “globalização”3. 

Em decorrência dessa transnacionalidade, percebe-se que atualmente são inú-
meros os fatos, atos e negócios jurídicos de caráter transnacional, seja pela ação dos 
Estados, seja por obra dos particulares, tornando-se impossível não voltar a atenção 
para as situações e os conflitos transnacionais oriundos desses relacionamentos. 

Seguindo essa dinâmica internacional de aproximação dos Estados, é nesse 
contexto que a cooperação jurídica internacional tem ganhado destaque pelo mundo. 
Além dos tratados internacionais já conhecidos por sua lógica de acordo entre os 
Estados, hoje se reconhece a importância de um Estado cooperativo, capaz de cola-
borar com a ordem de outro país, não necessariamente através de um tratado. 

Nesse sentido, nasce no nosso ordenamento jurídico a previsão sobre a coo-
peração jurídica internacional na novel legislação processual. Através dela, as novas 
decisões sobre extradição serão baseadas, já que o instituto estudado é uma modali-
dade de cooperação jurídica, conforme determina a Lei 13.445/2017 (Lei de Migra-
ção), responsável pela revogação do antigo Estatuto do Estrangeiro. 

Após a discussão dos requisitos da extradição na Lei de Migração, é necessá-
rio não só estabelecer um paralelo com o Código Modelo de Cooperação Interjuris-
dicional para Ibero-América, modelo a ser seguido pelos Estados como forma de 
convergência do rito a ser seguido pela extradição, mas, sobretudo, realizar um 
comparativo dos princípios vetores que regem a extradição como uma das formas de 
cooperação jurídica internacional. 

 
3  Revista CEJ. Brasília, a. XIX, n. 67, p. 18-34, set./dez. 2015.  
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A partir disso, a metodologia de análise utilizada neste trabalho baseou-se na 
leitura e interpretação da doutrina, de onde se extraíram os fundamentos teóricos 
para a discussão do tema, por meio do método lógico-dedutivo. O objetivo foi o de 
trazer a técnica de hermenêutica para a concretização de tais direitos, colocando em 
prática a extradição como modelo de cooperação internacional, através dos ditames 
do Novo Código de Processo Civil (CPC). 

2 NOÇÕES GERAIS SOBRE A EXTRADIÇÃO 

A extradição é conceituada como o ato pelo qual um Estado entrega um indi-
víduo acusado de fato delituoso ou já condenado como criminoso à justiça de outro 
Estado, competente para julgamento e punição4. 

Formalmente, a definição de extradição está ligada ao processo pelo qual um 
Estado atende ao requerimento de outro Estado, enviando a pessoa processada no 
país solicitante por crime punido na legislação de ambos os países, não se extradi-
tando, em regra, nacional do país solicitado5. 

Dessa forma, levando em consideração a extradição como um atributo de so-
berania (aspecto material) ou como um procedimento em observação ao interesse de 
outro Estado (aspecto formal), o instituto é o mecanismo da denominada cooperação 
internacional, possibilitando que as fronteiras políticas do Estado não funcionem 
como fator de impunidade e de não reparação da lesão provocada6.  

Nesse sentido, a extradição tem como meta a viabilização do processo, bem 
como o julgamento do autor do delito na forma da prescrição legal, além de possibi-
litar a execução da pena imposta na sentença condenatória. Em igual sentido, é ne-
cessária a existência de uma lei interna com a previsão dos requisitos de admissibili-
dade do pedido, além do rito a ser seguido até a decisão de mérito da pretensão de 
retirada do extraditando, na forma do princípio do nulla traditio sine lege7. 

Assim, a extradição é um ato de soberania estatal recorrente ao longo da his-
tória, tomando força nos tempos atuais devido à integração de certos lugares, o que 
facilitou a livre circulação de pessoas. É um instituto que tem como objetivo princi-
pal evitar, mediante cooperação internacional, que um indivíduo deixe de sofrer as 
consequências jurídico-penais de um crime cometido.  

No entanto, para que o instituto da extradição se concretize, é necessário que 
esteja baseado em tratado, costume ou na promessa de reciprocidade de tratamento. 

No Brasil, a extradição está prevista no art. 5º, incs. LI e LII da Constituição 
de 1988, sendo detalhada no Título IX da Lei 6.815/1980, chamada de “Lei dos 
Estrangeiros”, depois revogada pela Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).  

O objetivo do presente trabalho não é diferenciar a Lei dos Estrangeiros, re-
vogada, da atual Lei de Migração. Vale tão somente consignar que a nova lei de 
migração foi uma tentativa do legislador de humanizar mais a relação entre o Es-

 
4  ACCIOLY, H. Tratado de direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 1956. v. 1, p. 422. 
5  DOLINGER, J. Direito internacional privado. Parte geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 

244-245. 
6  MARQUES, J. F. Tratado de direito penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1964. v. 1, p. 318. 
7  JIMÉNEZ DE ASÚA, L. Tratado de derecho penal. 3. ed. Buenos Aires: Losada, 1964. t. II, p. 887 

e ss. 
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tado brasileiro e o imigrante, já que a legislação anterior (Estatuto do Estrangeiro) 
tratava a pessoa que vinha de fora do Brasil como um potencial risco à segurança 
nacional. O resultado prático disso era uma grande dificuldade para o estrangeiro 
conseguir se estabelecer no país.  

Com isso, fica sedimentado que podem ser extraditados todos os estrangeiros 
e brasileiros naturalizados com comprovado envolvimento em tráfico de drogas ou 
que sejam acusados de crimes comuns (nos naturalizados, o crime deve ter ocorrido 
antes da naturalização). Todavia, brasileiros natos não podem ser extraditados. 

O jurista Francisco Rezek, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
em sua obra Direito Internacional Público: curso elementar, avalia a extradição 
como: “[...] a entrega, por um Estado a outro, e a pedido deste, de pessoa que em 
seu território deva responder a processo penal ou cumprir pena (...). A extradição 
pressupõe sempre um processo penal: ela não serve para a recuperação forçada do 
devedor relapso ou do chefe de família que emigra para desertar dos seus deveres 
de sustento da prole”8. 

Nas lições do Professor Hildebrando Accioly: “Extradição é o ato mediante o 
qual um Estado entrega a outro Estado indivíduo acusado de haver cometido crime 
de certa gravidade ou que já se ache condenado por aquele, após haver-se certifi-
cado de que os direitos humanos do extraditando serão garantidos”9. 

3 EXTRADIÇÃO NA CONSTITUIÇÃO E NA LEI DE MIGRAÇÃO: 
CONCEITO, DISPOSIÇÕES GERAIS, COMPETÊNCIA E 
PROCEDIMENTO 

Definido o conceito de extradição pela doutrina, faz-se necessária a aborda-
gem do aspecto do instituto pela Constituição e pela legislação aplicável, uma vez 
que os doutrinadores se apoiam tanto na Carta Magna quanto na Lei de Migração 
para a conceituação do instituto. 

O § 2º do art. 12 da Constituição10, em conformidade com o princípio da 
igualdade, veda o estabelecimento legal de qualquer distinção entre brasileiros na-
tos e naturalizados, salvo casos previstos na própria Constituição. Um desses casos 
está relacionado ao ato de extradição, por meio do qual um Estado entrega a outro 
indivíduo acusado ou condenado pelo cometimento de crime grave, como já visto.  

Como mencionado anteriormente e também previsto na Lei de Migração, 
conceitua-se a extradição como a medida de cooperação internacional entre o Estado 
brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre 
quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo 
penal em curso. 

O instituto está previsto na referida lei e deverá ser requerido por via diplo-
mática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. A extradição e sua 

 
8  REZEK, F. Direito internacional público: curso elementar. 10 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2005. p. 240. 
9  ACCIOLY, H.; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do; CASELLA, P. B. Manual de direito interna-

cional público. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 126. 
10  “§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos 

previstos nesta Constituição”. 
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rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo 
em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes, conforme 
previsão do art. 81 da Lei de Migração11. 

O art. 8212 traz em seus incisos alguns requisitos que devem ser observados 
para que se verifique a possibilidade de extradição do indivíduo solicitada pelo Es-
tado requerente. 

Em primeiro lugar, deve-se verificar se a pessoa sobre quem recai pedido de 
extradição é brasileiro nato (art. 82, inc. II, da Lei 13.445/2017), cuja extradição é 
absolutamente vedada pela Constituição Federal (art. 5º, LI, CF/1988). O conceito 
de brasileiro nato está previsto no art. 12, I, da CF/1988, o qual dispõe também so-
bre as hipóteses de perda da nacionalidade do brasileiro (§ 4º)13. 

O segundo requisito norteador da extradição é a verificação da “dupla tipici-
dade”, tendo em vista que o fato imputado ao indivíduo deve estar previsto como 

 
11  “Art. 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro 

Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal 
definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. 
§ 1º A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para 
esse fim. 
§ 2º A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Exe-
cutivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes” (BRASIL, 2017). 

12  “Art. 82. Não se concederá a extradição quando: 
I – o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato; 
II – o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente; 
III – o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando; 
IV – a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos; 
V – o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil 
pelo mesmo fato em que se fundar o pedido; 
VI – a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente; 
VII – o fato constituir crime político ou de opinião; 
VIII – o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; ou 
IX – o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, ou 
de asilo territorial. 
§ 1º A previsão constante do inciso VII do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir, 
principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, cons-
tituir o fato principal. 
§ 2º Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração. 
§ 3º Para determinação da incidência do disposto no inciso I, será observada, nos casos de aquisição 
de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. 
§ 4º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de 
Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de ge-
nocídio e terrorismo. 
§ 5º Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal”. 

13  “§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:  
I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao inte-
resse nacional;  
II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estran-
geiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis”. 
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crime tanto na lei brasileira quanto na lei do Estado requerente, consoante comando 
normativo do art. 82, II, da Lei 13.445/2017. 

Em seguida, verifica-se se o Brasil possui jurisdição para julgar o crime impu-
tado ao extraditando (art. 82, inc. III, da Lei 13.445/2017), ou seja, se ele é competente 
para processá-lo pelo delito em questão. Tal previsão decorre da possibilidade de ex-
traterritorialidade da lei penal brasileira, como previsto nos casos do art. 7º do Código 
Penal14, em que a lei brasileira seria aplicada a crimes cometidos no exterior. 

Entretanto, não basta o mero concurso de jurisdições para que seja vedada a 
extradição do indivíduo. Deve-se tratar de caso de competência cumulativa em que 
tenha havido a deflagração da persecução penal no território nacional. Caso contrá-
rio, competência concorrente, sem o procedimento penal no Brasil – haverá a possi-
bilidade de extradição, consoante já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal: 

 
Concurso de Jurisdição e Inexistência, no Brasil, de Procedimento Penal-
Persecutório Contra o Extraditando: Possibilidade de Deferimento do Pleito Ex-
tradicional. -Mesmo em ocorrendo concurso de jurisdições penais entre o Brasil e o 
Estado requerente, torna-se lícito deferir a extradição naquelas hipóteses em que o 

 
14  “Art. 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: (Redação dada pela Lei 

7.209, de 1984) 
I – os crimes: (Redação dada pela Lei 7.209, de 11.07.1984) 
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de 
Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo 
Poder Público; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil; (Incluído pela Lei 7.209, 
de 1984) 
II – os crimes: (Redação dada pela Lei 7.209, de 11.07.1984) 
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
b) praticados por brasileiro; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 
quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou conde-
nado no estrangeiro. (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condi-
ções: (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
a) entrar o agente no território nacional; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; (Incluído 
pela Lei 7.209, de 1984) 
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; (Incluído pela Lei 
7.209, de 1984) 
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibili-
dade, segundo a lei mais favorável. (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
§ 3º A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do 
Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
a) não foi pedida ou foi negada a extradição; (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
b) houve requisição do Ministro da Justiça. (Incluído pela Lei 7.209, de 1984) 
Pena cumprida no estrangeiro (Redação dada pela Lei 7.209, de 11.07.1984)”. 
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fato delituoso, ainda que pertencendo, cumulativamente, ao domínio das leis brasilei-
ras, não haja originado procedimento penal-persecutório, contra o extraditando, pe-
rante órgãos competentes do Estado brasileiro. Precedentes15. 
 
Além disso, é vedada a extradição de indivíduo que comete crime cuja pena 

imposta pela lei brasileira seja inferior a 02 (dois) anos (art. 82, inc. IV, da Lei 
13.445/2017). Esse requisito objetivo “tem como escopo aferir um mínimo grau de 
gravidade da conduta delituosa, evitando-se que a máquina estatal seja movimenta-
da inutilmente”16. 

Neste sentido, ressalta-se que a pena prevista pelo ordenamento jurídico do 
Estado requerente é irrelevante para aferição desse requisito, sendo que o critério 
objetivo deve ter como base a pena máxima cominada em abstrato para o delito, 
conforme previsto pela lei brasileira. 

Ato contínuo, tem-se a positivação do princípio do non bis in idem (art. 82, 
inc. V, da Lei 13.445/2017), diante do qual se revela impossibilitada a extradição do 
indivíduo que responde ou já tenha sido processado (condenado ou absolvido) no 
Brasil, pelos mesmos fatos em que se fundam o pedido de extradição.  

Na verdade, trata-se da hipótese do parágrafo anterior, pois tem-se a compe-
tência concorrente, com a deflagração da persecutio criminis no território brasileiro, 
impossibilitando a extradição.  

Adiante, tem-se o requisito da “dupla punibilidade”, o qual exige a inocor-
rência da extinção da punibilidade estatal, seja pela lei brasileira ou pela estrangeira. 
O art. 82, VI, da Lei de Migração repetiu a omissão do revogado Estatuto do Estran-
geiro, ao se referir apenas à prescrição como forma de extinção da punibilidade apta 
a vedar a extradição. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pelo 
alargamento das hipóteses ensejadoras da extinção da punibilidade, afirmando que 
“não se concederá a extradição, quando estiver extinta, em decorrência de qualquer 
causa legal, a punibilidade do extraditando”17. 

Ademais, deve também ser observada a vedação à extradição de quem come-
te crime político ou de opinião, tendo o art. 82, VII, da Lei de Migração repetido a 
previsão do art. 5º, LII, da CF/1988. 

O inc. VIII do art. 82 da Lei 13.445/2017, por sua vez, prevê a impossibilida-
de de extradição de pessoa que deva responder, no Estado requerente, perante tribu-
nal ou juízo de exceção, devendo o Supremo Tribunal Federal verificar a competên-
cia constitucional do Tribunal processante, em vista dos princípios do Estado Demo-
crático de Direito e da vedação constitucional ao juízo ou tribunal de exceção (art. 
5º, XXVII, da CF/1988). Por derradeiro, não poderá ser extraditado o indivíduo 

 
15  Ext 683 – Tribunal Pleno – Rel. Min. Celso de Mello – j. em 20.11.1996 – DJe-222 20.11.2008 – 

Publicado em 21.11.2008 EMENT v. 02342-01, p. 00030. 
16  MUZZI, T. Os mecanismos de cooperação jurídica internacional na nova lei de migração: Extradi-

ção, transferência de execução da pena (TEP) e transferência de pessoas condenadas (TPC). Coope-
ração em pauta: informações sobre cooperação jurídica internacional em matéria civil e penal. Bra-
sília, n. 30, ago. 2017 (2017e). Mensal. p.1-17. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-prote  
cao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/publicacoes/cooperacao-em-pauta/cooperacao-em-pauta-n30>. 
Acesso em: 13 nov. 2018. 

17  Extradição 953 – Tribunal Pleno – Rel. Min. Celso de Mello. – DJe 11.11.2005. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
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beneficiário de refúgio ou de asilo territorial, sendo que a solicitação de refúgio 
suspende o processo de extradição que estiver pendente (art. 34 da Lei 9.474/1997). 
Deve-se sempre lembrar que tais requisitos serão aplicados, na existência de tratado 
de extradição, de maneira subsidiária, de forma que a análise deverá sem feita, em 
primeiro plano, com as disposições do tratado. 

Além de conceituar e prever os casos em que a extradição não poderá ser conce-
dida, a Lei de Migração também estipula em seu art. 8318 as condições para a concessão 
do instituto, quais sejam ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou 
serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado; e estar o extraditando 
respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas 
autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. 

Assim, vislumbram-se os principais pontos sobre a extradição na Lei de Mi-
gração que, em conjunto com o Novo CPC, servirão para fundamentar as decisões 
sobre extradição. 

4 A EXTRADIÇÃO COMO MEIO DE COOPERAÇÃO E OS PRINCÍPIOS 
NORTEADORES DA EXTRADIÇÃO: UMA ANÁLISE COM O NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Após as previsões de índole legal sobre o procedimento que norteia o institu-
to da extradição, cabe abordar seus princípios norteadores, uma vez que as decisões 
de autorização da extradição são calcadas nos princípios. 

Sabe-se que o Novo CPC inovou com a previsão sobre a cooperação interna-
cional, sendo também de fundamental importância para o processo de extradição, 
pois trouxe novos princípios capazes de auxiliar no teor fundamental do instituto ora 
estudado, demonstrando a importância dos princípios no ordenamento jurídico. 

A importância fica demonstrada, pois, no Livro I, são abordados princípios 
constitucionais, bem como regras gerais, que dizem respeito a todos os demais Li-
vros. A Parte Geral desempenha o papel de chamar para si a solução de questões 
difíceis relativas às demais partes do Código, já que contém regras e princípios ge-
rais a respeito do funcionamento do sistema. 

Segundo Egas Moniz de Aragão19, a ausência de uma parte geral no Código 
de 1973, ao tempo em que promulgado, era compatível com a ausência de sistemati-
zação, no plano doutrinário, de uma teoria geral do processo. Afirmou o autor: “não 
se recomendaria que o legislador precedesse aos doutrinadores, aconselhando a 
prudência que se aguarde o desenvolvimento do assunto por estes para, colhendo-
lhes os frutos, atuar aquele”. 

Assim, além dos princípios próprios de cooperação jurídica internacional a 
serem observados no processo de extradição, por ser esse instituto uma modalidade 

 
18  “Art. 83. São condições para concessão da extradição: 

I – ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando 
as leis penais desse Estado; e 
II – estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido con-
denado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade”. 

19  ARAGÃO, E. M. Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 
v. 2, p. 8. 
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de cooperação jurídica internacional, os princípios gerais do Novo CPC, previstos do 
art. 1º ao art. 12, também são aplicáveis à cooperação, naquilo que não afrontar a 
legislação do Estado participante. 

Não cabe aqui destrinchar os princípios gerais previstos na legislação proces-
sual civil, mas tão somente consignar os princípios próprios da extradição, bem 
como aqueles previstos no art. 26, ou seja, próprios do sistema de cooperação jurídi-
ca. Por ora, o objetivo do presente trabalho é ressaltar os mais importantes, pois o 
foco é a conjuntura do Novo CPC quando o assunto é extradição. 

O princípio fundamental da extradição é o princípio da especialidade, segun-
do o qual o extraditando não poderá ser processado e/ou julgado por crimes que não 
embasem o pedido de cooperação e que tiverem sido cometidos antes da extradição. 

Aliás, presume-se também a importância desse princípio, pela previsão do 
art. 83 da Lei 13.445/2017. Tal disposição é considerada como condição para a con-
cessão da extradição, como já mencionado. Além disso, também é disposição ex-
pressa no art. 31, inc. II, do Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para 
Ibero-América20. 

Cabe observar que o Código Modelo de Cooperação é uma importante ferra-
menta de padronização para os Estados seguirem no que tange ao tema, sendo com-
plementar ao estipulado no Novo CPC. 

Outro princípio norteador é a Dupla Incriminação do Fato ou Princípio da 
Identidade ou da Incriminação Recíproca, atestado pela necessidade de que o ato 
seja considerado crime tanto no país requerente quanto no país requerido, previsão 
constante no art. 82, inc. II, da Lei de Migração, bem como no art. 30, inc. II, do 
Código Modelo de Cooperação. Segundo Romeu Tuna Júnior: 

 
Sua interpretação traduz-se na garantia de não infringência ao princípio da legalida-
de, ou seja, de que não pode haver um crime se não houver previsão legal assim o de-
finindo. No caso dos pedidos de extradição, estes não se restringem, porém, à exis-
tência de previsão de tipos legais idênticos, mas também se a ação é típica e antijurí-
dica nos dois ordenamentos jurídicos, excluindo-se, daí os delitos de natureza militar 
ou política21. 
 
Por fim, porém não menos importante, deve-se observar o princípio do non bis 

in idem, anteriormente já citado, uma vez que, se houver sentença condenatória transi-
tada em julgado pelo crime que originou o pedido de extradição, esta não será conce-
dida. Logo, a extradição de um indivíduo com pendências na justiça, em âmbito penal, 
traduz-se na cooperação entre dois Estados e nos esforços conjuntos dos Poderes Exe-
cutivo e Judiciário, previsão expressa do art. 82, inc. V, da Lei de Migração. 

Ultrapassados os princípios próprios da extradição, cumpre consignar que o 
Código Modelo de Cooperação também previu princípios inerentes ao dever de 

 
20  “Art. 31. Compromissos do Estado requerente. 

A execução da decisão de extradição depende de compromisso do Estado requerente de que: 
II – não será extraditado preso nem processado”.  

21  TUMA JUNIOR, R. Extradição: conceito, extensão, princípios e acordos internacionais. Revista 
Consultor Jurídico. São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2008-set 15/con  
ceitos_principios_acordos_extradicao>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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cooperação entre os Estados. Isso porque, conforme já mencionado, o tratamento 
diferente dado por cada Estado à cooperação interjurisdicional acaba sendo empeci-
lho à efetividade da tutela judicial. 

As regras de cada país ou as interpretações dadas a elas dificultam a aplicabilida-
de da extradição, o que seria solucionado com um código modelo, capaz de reunir uma 
maneira única de se concretizar a extradição, orientando o legislador de cada país22. 

Aliás, o Projeto de Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para 
Ibero-América previu, no art. 2º, princípios gerais de cooperação interjurisdicional, 
claramente aplicáveis ao instituto da extradição, como: cláusula de ordem pública 
internacional; garantia do devido processo legal; igualdade de tratamento entre 
nacionais e estrangeiros; não dependência da reciprocidade de tratamento, salvo 
previsão expressa no código; publicidade processual; existência de uma autoridade 
central; e espontaneidade na transmissão de informações23. 

Observados os princípios próprios da extradição, bem como os princípios ge-
rais do Código Modelo, que não são específicos da extradição, mas, como mencio-
nado, aplicáveis ao instituto, passa-se à análise da cooperação internacional prevista 
no Novo CPC, por ser a extradição um instituto considerado um instrumento desti-
nado à cooperação internacional. 

Em um mundo globalizado, caracterizado pelo aprofundamento e pela di-
namização das relações transnacionais, observa-se nos últimos tempos o fortale-
cimento e a intensificação da cooperação jurídica internacional, o que pode ser 
confirmado pela proliferação de tratados sobre a matéria visando ao auxílio recí-
proco, inclusive com o estabelecimento de novos mecanismos de cooperação e 
aprimoramento daqueles já existentes. O Brasil se encontra plenamente inserido 
nesse ambiente, haja vista o grande número de tratados sobre a matéria dos quais o 
país é signatário24. 

Em virtude do estímulo da cooperação internacional e também da diretriz cons-
titucional, o Novo CPC reservou um espaço específico e bastante significativo para o 
tratamento da cooperação jurídica internacional, especificadamente nos arts. 26 a 41, 

 
22  Revista da EMARF, Rio de Janeiro, v. 11, p. 1-304, mar. 2009. 
23  “Art. 2º. Princípios gerais. A cooperação interjurisdicional de que trata este Código está sujeita aos 

seguintes princípios: I. cláusula da ordem pública internacional: não será admitida a cooperação 
que se refira a atos contrários aos princípios fundamentais do Estado requerido ou que seja suscetí-
vel de conduzir a um resultado incompatível com esses princípios; II. respeito às garantias do devido 
processo legal no Estado requerente; III. igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, re-
sidentes ou não, tanto no acesso aos tribunais quanto na tramitação dos processos nos Estados re-
querente e requerido, assegurando-se a gratuidade de justiça aos necessitados; IV. não-dependência 
da reciprocidade de tratamento, salvo previsão expressa neste Código; V. publicidade processual, 
exceto nos casos de sigilo previstos na lei do Estado requerente ou do Estado requerido; VI. tradu-
ção e forma livres para os atos e documentos necessários à prestação jurisdicional transnacional, 
incluindo-se os meios eletrônicos e videoconferência; VII. existência de uma autoridade central para 
a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação, ressalvada a convalidação da recepção ou 
transmissão que não tenham sido perante essa autoridade; VIII. espontaneidade na transmissão de 
informações a autoridades do Estado requerente”. 

24  Os tratados em matéria de CJI dos quais o Brasil é signatário podem ser consultados no sítio do 
Ministério da Justiça, no campo destinado aos assuntos relativos à Cooperação Internacional. Acesso 
em: 22 nov. 2018. 
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conferindo-lhe destaque no cenário nacional. Daí a importância da análise dos princi-
pais aspectos que envolvem a cooperação jurídica internacional, na forma disciplinada 
pelo Novo CPC, inclusive porque a extradição é uma forma de cooperação. 

A nova legislação processual civil prevê que a cooperação jurídica internacional 
será regida por tratado de que o Brasil faz parte, conforme o caput do art. 2625. Na 
ausência de tratado internacional, poderá realizar-se com base em reciprocidade, 
manifestada por via diplomática, diante da previsão do art. 26, § 1º26. 

Ressalta-se que a previsão do art. 26, e seus incisos, do Novo CPC é muito 
similar aos princípios gerais previstos no Projeto de Código Modelo de Cooperação 
Interjurisdicional, o que acaba por ressaltar a importância deste último como norte a 
ser seguido pelos países signatários. 

Alguns doutrinadores27 afirmam que a previsão da reciprocidade como condi-
ção para a cooperação jurídica internacional quando ausente um tratado internacional 
entre dois Estados, estabelecida pelo Novo CPC no art. 26, § 1º, constitui um retro-
cesso nessa matéria. Embora o § 2º do mesmo artigo tenha estabelecido que não se 
exigirá a reciprocidade nos casos de homologação de sentença estrangeira, a exigên-
cia da reciprocidade para a cooperação em geral está na contramão dos sistemas 
mais avançados em cooperação jurídica internacional do mundo. 

Nos dias de hoje, o que ocorre é justamente o contrário. Isso porque o princí-
pio da não dependência da reciprocidade de tratamento, a exemplo do que consta na 
proposta de um Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para Ibero- 
-América, em seu art. 2º, inc. IV, dispõe exatamente em sentido oposto a legislação 
processual brasileira, prevendo a não dependência da reciprocidade de tratamento, 
salvo previsão expressa no próprio Código.  

Dessa forma, a não exigência de reciprocidade deveria ser a regra estabeleci-
da pela novel legislação processual, pois tem como objetivo assegurar, em um con-
texto transnacional, o pleno exercício de direitos pertencentes a pessoas privadas, de 
modo a não sacrificá-las por culpa do Estado, que se omite em não oferecer recipro-
cidade. Evita-se com isso limitar indevidamente o acesso à tutela judicial transnacional. 
Da omissão em não firmar tratados ou oferecer reciprocidade devem resultar restri-
ções de interesses tão somente do próprio Estado inerte e não aos particulares. 

 
25  “Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e 

observará: 
I – o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente; II – a igualdade de trata-
mento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à 
tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados; III – a publicida-
de processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado re-
querente; IV – a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de coope-
ração; V – a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras”. 

26  “§ 1o Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em 
reciprocidade, manifestada por via diplomática”. 

27  ARAÚJO, Nadia. A importância da cooperação jurídica internacional para a atuação do Estado 
brasileiro no plano interno e internacional. In: BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça, Departamen-
to de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Manual de cooperação 
jurídica internacional e recuperação de ativos: cooperação em matéria penal. 3. ed. Brasília: Mi-
nistério da Justiça, 2017. p. 34. 
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O art. 26 da legislação processual civil estabeleceu em seus incisos a base 
principiológica da cooperação jurídica internacional em que esteja envolvido o Esta-
do brasileiro. O primeiro princípio abordado no artigo é o devido processo legal no 
Estado requerente, como se verifica no art. 26, inc. I, bem como no art. 5º, LIV, da 
Constituição Federal. Com isso, o pedido de cooperação ao Brasil que se inicia no 
país estrangeiro deverá observar os subprincípios que conformam o devido processo 
legal, como o contraditório, a ampla defesa, a produção de uma prova lícita e a ve-
dação das provas ilícitas, e a publicidade dos atos processuais como regra.  

O princípio do respeito às garantias do devido processo legal no Estado re-
querente constitui um desdobramento da cláusula de ordem pública internacional, 
previsto no art. 2º, inc. I, do Código Modelo de Cooperação, sendo que o desrespeito 
a esse princípio implica a negação do direito à tutela efetiva e verdadeira ofensa aos 
princípios fundamentais de um Estado28. 

O segundo princípio abordado pelo Novo CPC é o da igualdade de tratamento 
entre nacionais e estrangeiros, sejam estes últimos residentes ou não no Brasil, con-
forme menciona o art. 26, inc. II, bem como o art. 5º, caput. Assim, segundo esse 
princípio, todos deverão ter o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades em rela-
ção ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se ainda a assistência 
judiciária aos necessitados, que inclui as despesas processuais, notadamente aquelas 
realizadas com tradutores de documentos para a língua dos demandantes.  

Dessa forma, o princípio da igualdade de tratamento está diretamente ligado e 
previsto também no art. 2º, inc. III, do Código Modelo de Cooperação e, com isso, 
mais uma vez a nova legislação processual civil prestigia o modelo adotado para 
cooperação internacional. 

O terceiro princípio adotado pelo Novo CPC na parte específica de coopera-
ção internacional é o princípio da publicidade processual, previsto no art. 26, inc. III, 
e no art. 5º, inc. LX, da Constituição Federal, exceto nas hipóteses de sigilo previstas 
na legislação brasileira ou do Estado requerente. 

Observa-se que a regra é a publicidade dos atos que envolvem os pleitos de 
cooperação, que só será excepcionada pelas hipóteses constitucionais de imposição 
de sigilo previstas no ordenamento jurídico brasileiro e no estrangeiro. Cumpre 
consignar que a publicidade no Código Modelo atua como uma garantia comple-
mentar do devido processo legal e da ordem pública internacional, estando também 
prevista no art. 2º, inc. V, do referido código.  

Outra observação tratada no Novo CPC é existência de uma autoridade cen-
tral para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação, prevista no art. 26, inc. 
IV. Trata-se de um órgão de comunicação estabelecido por cada Estado, previsto nos 
tratados internacionais, e que será o grande responsável pelo atendimento dos pedi-
dos realizados, devendo facilitar a troca de informações e a prática dos atos proces-
suais entre os países envolvidos na cooperação. 

Estabelece o NCPC, no § 4º do art. 26, que o Ministério da Justiça exercerá 
as funções de Autoridade Central na ausência de designação específica em tratados 

 
28  ALVIM, J. E. Carreira. Comentários ao novo Código de Processo Civil: Lei 13.105, de 16 de 

março de 2015. arts. 1º ao 81. Curitiba: Juruá, 2015. v. 1, p. 58. 
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internacionais. Ressalta-se que a previsão de uma autoridade central para recepção e 
transmissão dos pedidos de cooperação também é prevista no art. 2º, inc. VII, do 
Código Modelo de Cooperação. Este acrescenta, ainda, que a existência de uma 
autoridade central está ressalvada nos casos de convalidação da recepção ou na 
transmissão que não tenham sido perante essa autoridade. 

Por último, o art. 26, inc. V, do Novo CPC prevê o princípio da espontanei-
dade (art. 2º, inc. VIII, do Código Modelo) na transmissão de informações a autori-
dades estrangeiras. Portanto, as informações na cooperação jurídica internacional 
poderão ser transmitidas independentemente do pedido, sendo esse o sentido que o 
código quis expressar com o vocábulo “espontaneidade”, isto é, para significar “es-
pontaneamente”, por decisão unilateral do Estado que a presta. 

Ressalta-se, por fim, que a observância do Novo CPC dá-se em caráter su-
plementar, uma vez que, no caso da extradição, deve ser observada a Lei de Migra-
ção. Ainda assim, verifica-se que na parte dos princípios, a legislação processual 
nada mais é que a complementariedade ideal para o processo do instituto ora estudado. 

5 APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM CASOS 
CONCRETOS DE EXTRADIÇÃO 

Como já mencionado, os princípios desempenham papel fundamental no or-
denamento jurídico, ainda mais no instituto da extradição, modalidade de coopera-
ção jurídica internacional, capítulo previsto no Novo CPC. Com isso, é quase que 
certo que em qualquer decisão sobre extradição tenha-se a previsão dos princípios 
orientadores da cooperação jurídica internacional. 

No dia 28.03.2017, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal29 deferiu, 
por maioria de votos, a extradição da brasileira naturalizada americana Cláudia Cris-
tina Sobral, requerida pelos Estados Unidos da América, a qual é acusada de ter 
atentado contra a vida de seu marido americano, Karl Hoering. 

De acordo com a Nota Verbal 436/2016 – instrumento diplomático através do 
qual é requerida, dentre outras, a extradição e que possui presumida autenticidade –, 
Cláudia teria comprado um revólver calibre 357, marca Smith and Wesson, no dia 
10.03.2007, e praticado tiro ao alvo, tendo adquirido munição no mesmo dia, após se 
informar sobre os diferentes tipos existentes no estande de tiro.  

Em 12.03.2007, um dos vizinhos avistou Cláudia sair de sua residência e não 
retornou. Após três dias, parentes preocupados com a ausência de Karl Hoering entra-
ram em contato com a polícia, sendo o corpo encontrado no dia 15 do referido mês. 

A perícia realizada no corpo da vítima revelou que ela havia sido atingida por três 
disparos de arma de fogo – dois nas costas e um na cabeça –, existindo elementos que 
indicavam que a arma do crime fora a mesma adquirida por Cláudia poucos dias antes. 

Por fim, Cláudia teria transferido a quantia de US$10.000,00 (dez mil dóla-
res) para uma conta em nome de seu pai, no Brasil, para onde se evadiu pouco tem-

 
29  Notícias STF. Concedida extradição de brasileira naturalizada americana, acusada de assassinato, 

28.03.2017. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339354>. 
Acesso em: 15 nov. 2018. 
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po depois. O Ministro Luís Roberto Barroso, relator da Extradição 1.462, asseverou 
que no ano de 2011 foi aberto, de ofício, Procedimento Administrativo perante o 
Ministério da Justiça que acabou por determinar a perda da nacionalidade brasileira 
de Cláudia, conforme Portaria Ministerial 2.465/2013. 

No entanto, inconformada com a referida decisão, Cláudia impetrou o Manda-
do de Segurança 33.864, julgado pelo Supremo Tribunal Federal de 2016, o qual en-
tendeu pela regularidade do procedimento administrativo, tendo denegado a ordem. 

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela possibilida-
de de extradição de Cláudia, deixou assentada algumas premissas, que devem ser 
analisadas à luz dos já citados requisitos presentes na Constituição Federal e na 
legislação infraconstitucional. Por óbvio, também será analisada a decisão com os 
preceitos do Novo CPC, o Código Modelo, bem como a Lei de Migração. 

Primeiramente, os ministros partiram da premissa de que Cláudia não seria 
mais brasileira, como analisado e confirmado no julgamento do Mandado de Segu-
rança 33.864, impetrado contra a Portaria Ministerial que decretou a perda da nacio-
nalidade brasileira, como já informado. 

Dentre outras questões abordadas na decisão, inclusive com relação aos tra-
tados, destaca-se que o Brasil não seria competente para julgamento do crime, 
uma vez que o art. 7º, II, “b”, c.c., § 2º, do Código Penal requer a condição de 
brasileiro do sujeito ativo que pratica crime em território estrangeiro, também uma 
das exigências previstas no art. 77 do Estatuto do Estrangeiro (atual art. 82 da Lei 
de Migração).  

Além disso, afirmou o Relator que não haveria que se falar na vedação de ex-
tradição para julgamento perante Tribunal ou Juízo de exceção, proibido tanto pelo art. 
5º, XXXVII, da CF/1988, como pelo art. 82, inc. VIII, da Lei de Migração, eis que no 
caso da Extradição 1.462 tem-se o processamento por Juízo regularmente constituído. 

Diante da verificação do preenchimento de todos os requisitos para a extradi-
ção, votou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de deferir a 
extradição, sob as seguintes condicionantes: não executar pena vedada pelo ordena-
mento brasileiro, pena de morte ou de prisão perpétua (previsão constante no próprio 
art. 26, inc. II, do Novo CPC); observar o tempo máximo de cumprimento de pena 
possível no Brasil, o que remete à previsão do art. 2º, inc. I, do Código Modelo; e 
detrair do cumprimento de pena eventualmente imposta o tempo de prisão para fins 
de extradição por força deste processo, em homenagem ao atual art. 26, inc. II, da 
novel legislação processual30. 

Dessa forma, como já mencionado, o primeiro requisito analisado pelo Su-
premo Tribunal Federal para a extradição de Cláudia Cristina foi a verificação da 
sua nacionalidade. A importância de se estabelecer a nacionalidade da extraditanda 
parte da vedação constitucional de extradição de brasileiro nato (art. 5º, LI, 
CF/1988), replicada não só na Lei de Migração (art. 82 da Lei 13.445/2017) como 
também no art. VII do Tratado de Extradição Brasil-Estados Unidos, de janeiro de 
1961, internalizado pelo Decreto 55.750/1965, o qual é a fonte primária para análise 

 
30  Extradição 1.462 – 1ª T. – Rel. Min. Roberto Barroso – DJe 29.06.2017. Disponível em: <http://ww  

w.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000327385&base=baseAcordaos>. Acesso em: 
22 nov. 2017. 
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dos requisitos da extradição, estando em consonância ao disposto no caput do art. 26 
do Novo CPC. 

No que tange à cláusula que veda a extradição de brasileiro nato presente no 
art. 5º, LI, da CF/1988, o Supremo Tribunal Federal31 já decidiu que: 

 
O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não 
pode ser extraditado, pelo Brasil, a pedido de governo estrangeiro, pois a CR, em 
cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter absoluto, a efetivação da en-
trega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do jus soli, seja pelo crité-
rio do jus sanguinis, de nacionalidade brasileira primária ou originária. Esse privi-
légio constitucional, que beneficia, sem exceção, o brasileiro nato (CF, art. 5º, LI), 
não se descaracteriza pelo fato de o Estado estrangeiro, por lei própria, haver-lhe re-
conhecido a condição de titular de nacionalidade originária pertinente a esse mesmo 
Estado. (CF, art. 12, § 4º, II, a) 
 
Como já mencionado, em virtude do julgamento do Mandado de Segurança 

33.864, impetrado contra a Portaria Ministerial que decretou a perda da nacionalida-
de brasileira de Cláudia, os ministros observaram que ela não possuía mais a condi-
ção de brasileira nata, sendo, portanto, passível de extradição. 

Dessa forma, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal não decidiu pela 
extradição de brasileira nata, absolutamente vedado pela Constituição Federal de 
1988, mas, sim, pela extradição de brasileira que perdeu sua nacionalidade originária 
ao adquirir, voluntariamente, nacionalidade norte-americana secundária. 

Trata-se de um caso de extradição emblemático, no qual, por mais que se te-
nha aqui feito um paralelo com o determinado no Novo Código de Processo Civil, a 
decisão em si do Supremo Tribunal Federal não mencionou previsões da legislação 
processual civil, no intuito de prestigiar a inovação trazida pelo código sobre coope-
ração jurídica internacional. 

Outro caso ocorrido foi o de Cesare Battisti. O Supremo Tribunal Federal32 
negou a extradição do italiano, em caráter liminar, diante da decisão anterior do 
Presidente da República em negar a extradição, tendo como fundamento o caráter de 
soberania nacional.  

O Presidente da República eleito em 2018 afirmou a possibilidade de extradição 
do italiano, diante de novo pedido. A questão que fica é sobre a possibilidade de um 
Presidente da República rever ordem de um anterior. No caso, sabe-se que, na Itália, 
Cesare Battisti respondeu processo com todo o procedimento legal sendo respeitado.  

No entanto, em 2011, o então presidente negou a extradição do italiano sob o 
argumento de que a prisão estaria fundamentada em crimes políticos. Diferentemen-
te do alegado, percebe-se pelo Novo CPC que se deve respeito às garantias do devi-
do processo legal do Estado requerente, conforme o art. 26, inc. I. 

 
31  HC 83.113-QO – Rel. Min. Celso de Mello – j. em 26.06.2003 – Plenário – DJ 29.08.2003. 
32  Notícias STF. STF concede liberdade a Cesare Battisti. 28.03.2017. Disponível em: <http://stf.jus.  

br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339354>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
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Além disso, não há proibição legal ou constitucional de revisão do Presidente 
da República responsável pelo novo pedido de extradição da decisão do Presidente 
anterior que negou a extradição, justamente pelo critério de soberania. 

6 CONCLUSÃO 
Por todo o exposto, o objetivo do texto foi abordar a influência do Novo CPC 

no instituto da extradição. Como se observou, a extradição é um instituto denomina-
do como uma modalidade de cooperação jurídica internacional, como bem ressalta-
do pela Lei de Migração e pelo Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional 
para Ibero-América. 

Dessa forma, tratando-se a extradição de um modo de cooperação jurídica, 
nada mais lógico do que afirmar que os princípios insculpidos no art. 26 da novel 
legislação processual civil é aplicável ao instituto abordado. 

No entanto, observou-se que apenas o Novo CPC é pouco para fundamentar 
as decisões sobre extradição, sendo necessário estabelecer um paralelo com a Lei de 
Migração e com o Código Modelo. Aliás, verifica-se que os princípios mencionados 
no art. 26 da legislação processual tem total relação com os princípios previstos nas 
outras duas normas mencionadas. 

Além disso, concluiu-se também que os princípios gerais apresentados nos 
artigos sobre normas fundamentais no Novo CPC também devem ser observados 
pelo processo de extradição desenvolvido no Brasil, haja vista serem conteúdo de 
norma geral do código.  

Dessa forma, a tendência que deve estar presente nas próximas decisões so-
bre o assunto é a abordagem dos princípios norteadores da cooperação jurídica in-
ternacional, até como forma de prestigiar o Novo CPC de 2015, uma vez que esse 
tema não era previsto no antigo Código de 1973. 
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