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RESUMO 

0 trabalho intitulado "A atividade jurldica desenvolvida pelos oficiais da pollcia 
militar'' apresentado por exigemcia curricular do Curso Superior de Pollcia, realizado 
pela Academia Policial Militar do Guatupe, APMG, em Convenio com a Universidade 
Federal do Parana, para obten9ao do titulo de Especialista em Seguran~ta Publica ao 
nlvel de Doutoramento. A pesquisa desenvolve o tema sabre as atividades 
desempenhadas pelos Oficiais da Pollcia Militar, no argumento de que exercem as 
atividades de Policia Judiciaria Militar, alem de atuarem em fun~t6es jurisdicionais, 
compondo Conselhos de Justi9a perante a Justi9a Militar Estadual, o que serve de 
fundamento para assegurar-lhes identico tratamento inerente a carreira jurldica, 
assim como atuam em outros campos do direito como as fun96es de Policia 
Judiciaria Militar, a instru~tao de procedimentos administrativos como sindicancias, 
processos disciplinares, dentre outros. A presente investiga~tao, de carater 
explorat6rio, uma vez que nao existem trabalhos de cunho cientrfico acerca do tema 
proposto, proporciona a este trabalho a dimensao de inedito, atual e relevante a o 
campo de estudos na area do Direito, forma~tao na area jurldica e de curricula 
academico. A pesquisa permitiu a constru~tao de urn marco te6rico para servir de 
referencia a outras investiga96es da area, com uma abordagem te6rica sabre os 
principais assuntos, como o relata hist6rico dos processos e procedimentos 
adotados pela Polfcia Militar do Parana, a elabora~tao por meio do exercfcio das 
atividades de polfcia judiciaria militar pelos Oficiais, Legisla~tao Federal, Legisla~tao 
Estadual, a policia administrativa e a policia judiciaria. Ao final, o pesquisador conclui 
com algumas possibilidades para o reconhecimento da carreira jurfdica dos Oficiais 
necessaria para a melhoria na forma~tao e qualidade dos servi~tos prestados par 
esse profissional, assim como a significativa contribui~tao para o desenvolvimento 
social e da propria Policia Militar do Parana. 

Palavras-chave: Carreira juridica; Curricula; Oficial da Policia Militar. 



ABSTRACT 

The work entitled "The legal activity developed by the officers of the military 
policy" by requiring curricular Course Superior Police, carried out by the Academy of 
Military Police Guatupe, APMG, in agreement with the Federal University of Parana, 
to obtain the title of Public Safety Specialist at Doctor. The research develops the 
subject on the activities played for the Officers of the Military Policy, in the argument 
of that they exert the activities of Judiciary Military Policy, beyond acting in 
jurisdictional functions, composing Advice of Justice in front of State Military Justice, 
what it serves footing to assure identical inherent treatment to them to the legal 
career, as well as act in other fields of the right as the functions of Military Judiciary 
Policy, the instruction of administrative procedures as investigations, labor disputes 
on grounds of discipline, amongst others. The present inquiry, of exploratory 
character, points to does not exist works of scientific matrix concerning the 
considered subject, provides to this work the unknown, current and excellent 
dimension of to the field of studies in the area of the Right, formation in the legal area 
and of academic resume. The research allowed the construction of a theoretical 
landmark to serve of reference to other inquiries of the area, with a theoretical 
boarding on the main subjects, as the historical story of the processes and 
procedures adopted for the Military Policy of the Parana, the elaboration by means of 
the exercise of the activities of judiciary policy to militate for the Officers, Federal 
Legislation, State Legislation, the administrative policy and the judiciary policy. To the 
end, the researcher concludes with some possibilities for the recognition of the legal 
career of the Officers necessary for the improvement in the formation and quality of 
the services given for this professional, as well as the significant contribution for the 
social development and of the proper Military Policy of the Parana. 

Key-words: Legal career; Curriculum; Officer of the Military Policy. 
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1 INTRODU<;Ao 

13 

"A qualidade da justk;a depende mais da 
qualidade dos homens que ap/icam a 

lei do que do conteudo da lei aplicada." 
BERNARD SCHWARTZ 

Os Oficiais da Polfcia Militar exercem atividades de Polfcia Judiciaria Militar, 

alem de atuarem em fungoes jurisdicionais, compondo Conselhos de Justiga perante 

a Justiga Militar Estadual, o que serve de fundamento para assegurar-lhes identico 

tratamento inerente a Carreira juridica. 

Na Polfcia Militar, as fungoes de Polfcia Judiciaria Militar sao exercidas pelos 

Oficiais, os quais, alem das atividades atinentes ao C6digo Penal Militar e ao C6digo 

de Processo Penal Militar, sao tambem responsaveis pela instrugao de 

procedimentos administrativos como sindicancias, processos disciplinares, dentre 

outros, enquanto que os Delegados de Poll cia Civil tern competencia para presidir os 

lnqueritos Policiais, alem de outras atribuigoes atinentes a Polfcia Judiciaria. 

Como se ve, alem de exercerem as atividades de Policia Judiciaria Militar, os 

oficiais da Polfcia Militar sao competentes para exercer, durante a carreira, a fungao 

de Juiz Militar perante o Tribunal de Justiga Militar. 

Somado a isso, o artigo 122, inciso II, da Constituigao Federal de 1988 deixa 

claro que sao 6rgaos da Justiga Militar OS Tribunais e Juizes Militares, instituidos por 

lei, o que resultou na criagao, em muitos Estados da Federagao, das Justigas 

Militares Estaduais, que sao administradas, em primeira instancia, por Juizes 

Auditores, que presidem os Conselhos de Justiga, que sao compostos, alem do Juiz 

Civil, por Juizes Militares, que sao sorteados dentre todos os Oficiais da ativa da 

Poll cia Militar. 

A presente investigagao e caracterizada como pesquisa explorat6ria, uma vez 

que existem raros trabalhos acerca do tema proposto, basicamente ensaios de 

artigos de carater nao cientificos. 

Assim, a percepgao de que os Oficiais da Policia Militar integram o rol das 

carreiras juridicas tipicas de Estado e medida de Justiga, que tern amparo 

constitucional, ate mesmo porque, ja existe na doutrina patria, o entendimento de 

que as fungoes exercidas pelos militares sao atividades juridicas. 
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Destacou-se, assim, a necessidade de no processo de investiga9ao, 

compulsar a literatura e a legisla9ao vigente para se verificar a existencia da 

atividade juridica dos Oficiais da Policia Militar. 

0 presente trabalho e resultado da estrutura de urn discurso cientifico que e 

iniciado pelo capitulo primeiro, onde se tern a introdu9ao, problema de pesquisa, 

justificativa e objetivos. 

0 capitulo dois e reservado a literatura pertinente, ou seja, a uma abordagem 

te6rica sobre os principais assuntos pertinentes a pesquisa. Onde serao abordados 

os seguintes assuntos: relata hist6rico sintetico, Legisla9ao Federal, Legisla9ao 

Estadual, a policia administrativa e a policia judiciaria, bern como suas atividades. 

0 capitulo tres apresenta a metodologia da pesquisa, indicando a sua 

caracteriza9ao, o seu contexto e os procedimentos metodol6gicos para alcan9ar os 

objetivos propostos, as analises que foram realizadas para a apresenta9ao dos 

resultados e, finalmente, urn cronograma com a previsao de cumprimento das 

atividades. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Partindo-se do pressuposto de que, nas ultimas decadas, ocorreu urn 

interesse maior na atividade juridica quer seja pelo prestigio ou pela remunera9ao, 

se fez necessaria verificar a real procedencia da atividade juridica desenvolvida 

pelos Oficiais da Policia Militar. 

Este pesquisador teve como ponto de partida alguns questionamentos 

propostos e observados no cotidiano do trabalho realizado na caserna (Caserna: 

termo utilizado para se referir ao espa9o fisico que congrega militares das For9as 

Armadas ou policiais-militares), seja por policiais-militares ou apontado por 

pesquisadores que se interessam a iniciar uma pesquisa sobre este assunto, tais 

como: 

a) Quais sao as atividades juridicas desenvolvidas pelos oficiais da Policia 

Militar? 

b) Qual a legisla9ao que norteia a atividade juridica realizada pelos oficiais da 

Policia Militar? 

c) Quais sao as principais atividades desenvolvidas? 
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d) Quais sao as tend€mcias de evoluc;ao dessa atividade dentro do 

ordenamento jurfdico patrio? 

Diante dos questionamentos ora mencionados, que se referem ao tema do 

presente trabalho, a pergunta de pesquisa passou a ser o que segue: se e possfvel 

ampliar o espac;o de atuac;ao, currfculo de formac;ao e qualificac;ao em nfvel superior 

do Oficial da PMPR, por meio da atividade jurfdica ja desenvolvida por este 

profissional. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A principal motivac;ao para a realizac;ao desta pesquisa foi a contribuic;ao que 

ela ira proporcionar a comunidade cientffica em geral ( empresarios, gestores, 

pesquisadores, militares, jufzes, promotores, advogados, delegados de polfcia, 

estudantes ou demais interessados), pois servira como urn importante instrumento 

de consulta sobre a atividade jurfdica desenvolvida pelos Oficiais da Polfcia Militar. 

Alem disso, urn dos principais resultados do trabalho foi a afirmac;ao com 

veemencia da existencia dessa atividade. 

A Constituic;ao Federal no art. 144 preceitua que tanto a Polfcia Militar quanto 

a Polfcia Civil, dentre outros, sao 6rgaos encarregados da preservac;ao da ordem 

publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio. Com fundamento no texto 

constitucional, fica evidenciado que uma e outra exercem fungoes complementares 

no Sistema de Seguranc;a Publica do Brasil, portanto indiscutfvel a importancia de 

am bas. 

0 Brasil e urn Estado Democratico de Direito, conforme preceitua o art. 1 o da 

Constituic;ao, nos princfpios fundamentais da Republica Federativa. Nesse sentido o 

pals constituiu o seu sistema de justic;a, que e composto pelo Poder Judiciario, 

Ministerio Publico, Polfcias e pelo Sistema Prisional. Nesse conjunto de 6rgaos do 

sistema de justic;a, Polfcia Militar e Polfcia Civil. 

A doutrina admite a linha de diferenciac;ao entre a polfcia administrativa 

(Polfcia Militar) e a polfcia judiciaria (Polfcia Civil) na ocorrencia ou nao de ilfcito 

penal. Neste caso o policial civil ou militar rege-se pelas normas do direito 

processual penal, estando suas ac;oes sob a egide do Poder Judiciario, destinatario 

final da ocorrencia, alem do controle externo. 
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0 desembargador do Tribunal de Justic;a de Sao Paulo, Alvaro Lazzarinni, 

estudioso do tema ordem publica, ressalta que a Policia Militar possui competencia 

ampla na preservac;ao da ordem publica que, engloba inclusive a competencia 

especlfica dos demais 6rgaos policiais, no caso de falencia operacional deles, a 

exemplo de suas greves e outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda 

incapazes de dar conta de suas atribuic;oes, pois, a Policia Militar e a verdadeira 

forc;a publica da sociedade. 

Essa contextualizac;ao foi necessaria para que o leitor possa compreender 

que se temos duas policias e por uma questao hist6rico-cultural, todavia, como 

afirmado anteriormente, o seu agir e uno e complementar na prevenc;ao e na 

repressao do delito. Assim corroboram diversas autoridades jurfdicas, dentre outros, 

Hely Lopes Meirelles, Jose Cretella Jr, Andre de Laubadere. 

Atualmente, urn movimento esta sendo realizado no sentido de classificar a 

categoria dos delegados como de carreira jurfdica. Sobre este pleito, nao ha 

nenhuma contestac;ao. 

Neste sentido, e diante das demandas sociais, discute-se amplamente a 

possibilidade de que a formac;ao dos Oficiais da Policia Militar do Parana seja de 

graduado como bacharel em Direito, uma vez que o mesmo Oficial e encarregado da 

apurac;ao das infrac;oes penais militares conforme o Art. 144, § 4°, CF/88, c/c Art. 

124, Ill, da Constituic;ao Estadual, portanto, age na esfera de atuac;ao da Justic;a 

Militar Estadual, o que comprova sua faina na carreira jurfdica. 

A necessidade da carreira jurfdica tambem e comprovada por meio da 

Constituic;ao Federal, art. 125, § 5°, quando estipula que o oficial de polfcia compoe 

o Conselho de Justic;a no processamento e no julgamento dos crimes militares, 

portanto, atua como magistrado em sede de justic;a militar. 

No contencioso administrative, o oficial de policia preside sindicancias, 

investiga e aponta irregularidades administrativas e disciplinares, as quais sao 

imprescindfveis o conhecimento jurfdico, a habilidade no trato com a lei e o respeito 

aos alicerces do Estado Democratico de Direito, principalmente, em relac;ao ao 

Princfpio do Devido Processo Legal e seus desdobramentos. 

Este trabalho investigative, produto de ampla busca de varios espectros de 

conceitos jurfdicos e de praticas adotadas na Policia Militar do Parana, podera 

beneficiar a decisao de governantes, legisladores e os atores da nobre seara 

jurfdica, para assim considerarem e planejarem suas polfticas dentro dessa 
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realidade. Servin~ como referencia em estudos juridicos acerca da normatizac;ao das 

carreiras policias militares e em outras areas correlatas. 

1.3 OBJETIVOS 

0 objetivo geral deste trabalho foi apresentar e discutir a atividade jurfdica 

desenvolvida pelos Oficiais da Polfcia Militar na atualidade. 

Decorrente deste obtiveram-se os seguintes objetivos especfficos: 

a) apresentar uma visao hist6rica da atividade jurfdica desenvolvida pelos 

oficiais da Polfcia Militar ate os dias de hoje; 

b) consultar a legislac;ao patria ace rca do tema e suas inferencias nas 

normas administrativas; 

c) realizar exposic;ao de casos em que concretamente os oficiais da polfcia 

Militar desenvolvam a atividade jurfdica. 

d) estabelecer, a partir da construc;ao hist6rica da atividade, da consulta a 
legislac;ao patria e da exposic;ao dos casos concretes em que os Oficiais 

da Policia Militar participam, o panorama dessa atividade na area jurfdica. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

Quando mencionado o rol dos profissionais denominados "operadores do 

direito", relacionam-se a esse grupo os jufzes, promotores, advogados, delegados 

de polfcia e ate mesmo estudantes de direito, desconsiderando, porem, a 

participa<;ao do policial militar. lgnorando o fato de que o policial militar, em qualquer 

nfvel hierarquico, opera constantemente o direito ao desempenhar a sua atividade 

profissional, que consiste em interpretar as normas legais, com o objetivo de 

alcan<;ar o seu cumprimento e o "fazer cumprir a lei" em prol da sociedade e da 

preserva<;ao publica. 

A atividade policial militar concentra-se na importancia da informa<;ao ( e da 

forma<;ao) jurfdica da atividade policial militar e seu reconhecimento da efetiva 

opera<;ao do direito que ocorre no dia-a-dia, em tempo real, Ionge dos cart6rios dos 

f6runs, das salas de audiencia ou dos gabinetes dos estudiosos do direito, das salas 

de aula e ate mesmo nas sedes dos distritos policiais. Menciona-se aqui a aplica<;ao 

pratica do direito que se opera na atua<;ao do policial militar em contato direto e 

permanente com o cidadao. 

0 policial militar tern urn conhecimento da lei necessaria para o desempenho 

de sua atividade, em nfvel superior ao da media do cidadao comum, em grau de 

especializa<;ao em seguran<;a publica. Sua autoridade policial e limitada a 
competencia da lnstitui<;ao da qual pertence, agir em nome do Estado e no limite de 

suas atribui<;6es. Assim como os demais operadores do direito o policial-militar deve 

estar capacitado a tomar decisoes, formulando urn raciocfnio 16gico sobre o caso 

concreto, pautado-se na legalidade e na moralidade administrativa. 

2.1 ORIGEM HISTORICA DA POLiCIA MILITAR 

Por meio do Decreto de 13 de maio de 1809, o prfncipe regente, D. Joao IV, 

criou a Divisao Militar da Guarda Real de Policia no Rio de Janeiro. 0 decreto 

(BRASIL, 1809): 

Sendo de absoluta necessidade prover a seguranc;a e tranquilidade 
publica desta Cidade, cuja populac;ao e trafico tern crescido 
consideravelmente, e se aumentara todos os dias pela afluencia de 
neg6cios inseparavel das grandes Capitais; e havendo mostrado a 
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experiencia, que o estabelecimento de uma Guarda Militar de Polfcia e o 
mais proprio, nao s6 para aquele desejado fim da boa ordem e sossego 
publico, mas ainda para obstar as danosas especula<;6es do 
contrabando, que nenhuma outra providencia, nem as mais rigorosas 
leis proibitivas tem podido coibir: sou servido criar uma Divisao da 
Guarda Real da Polfcia desta Corte, com a possivel semelhan<;a 
daquela que com tao reconhecidas vantagens estabelecidas em Lisboa, 
a qual se organizara na conformidade do plano, que com este a baixa, 
assinado pelo Conde de Linhares do meu Conselho de Estado, Ministro 
e Secretario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da Guerra. 0 
Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido e o faga executar na 
parte que lhe tocam. 
- 0 Comandante desta Guarda sera sujeito ao Governador das Armas 
da Corte de que recebera o santo todos os dias, e ao lntendente Geral 
da Polfcia para a execu<;ao de todas as suas requisigoes e ordens que 
ira em pessoa receber todas as manhas; sendo obrigado a dar a um e a 
outro parte de todos os sucessos e novidades que tiverem acontecido 
no dia e noite precedente, alem daquela que deve dirigir ao Ministro dos 
Neg6cios da Guerra, e dos Neg6cios do Brasil, que o e tambem da 
Fazenda. 
- Esta Guarda sera formada dos melhores Soldados escolhidos entre os 
quatro Regimentos de lnfantaria e Cavalaria de Linha da guarni<;ao 
desta Corte; nao s6 pela preferencia de sua robustez indispensavel para 
as fungoes do penoso e aturado servi<;o a que sao destinados, mas 
ainda pela circunstancia de melhor morigeragao e conduta. 

Esse foi urn dos primeiros diplomas legais que, disp6s sobre organizac;ao do 

servic;o policial, contem tambem os princfpios que secularmente deram 

embasamento a essa atividade, foi o Decreta de 13 de maio de 1809, baixado por D. 

Joao VI, meses ap6s a transferencia da Familia Real para o Brasil. 

Os pontes considerados fundamentais neste Decreta sao segundo o Cel PM 

RR Wilson Odirley VALLA (2004, p. 22): 

1) a dupla subordinagao do Comandante da Guarda criada - vinculada 
a, Comandante das Armas da Corte, como Chefe de Tropa militar, 
sujeito, paralelamente, ao lntendente Geral de Policia, como autoridade 
policia - situa<;ao que nao mudou essencialmente nos dias de hoje; 
2) a apreensao com a finalidade, ou seja, com a missao principal da 
forga constituida, que era manter a "boa ordem e o sossego publico"; 
3) a conjuntura vivida pelo Pais, destacando-se: o crescimento 
populacional; o crescimento dos negoc1os (da economia); a 
transforma<;ao do Rio de Janeiro em Capital do Reino de Portugal e 
Brasil; o crescimento do trafico e do contrabando; 
4) a preocupagao em integrar a Guarda com os "melhores soldados 
escolhidos entre os quatro Regimentos de lnfantaria e Cavalaria de 
Linha da guarnigao da Corte"; e 
5) o cuidado com a boa conduta, moralidade e robustez dos escolhidos, 
pois, o servi<;o policial e "penoso e aturado", alem de melhor 
"morigera<;ao e conduta". Aturado significando constante, persistente ou 
continuado; enquanto morigeragao significa moralizagao, bons 
costumes, ou seja, dotado de vida exemplar. 
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0 que se pode observar e que OS problemas relatiVOS a organiza980 da for9a 

policial continuam basicamente os mesmos, ou seja, se referem ainda ao 

relacionamento da For9a Publica dos Estados com os demais 6rgaos policiais, e 

com as For9as Federais, a defini9ao de sua competencia, sempre dependente da 

situa9ao conjuntural, e o carc~ter militar, como forma de alcan9ar a eficiencia 

operacional. 

Nos momentos da mudan9a na ordem institucional, estes problemas sao 

sempre recolocados, pais sao fundamentais para a estrutura9ao e funcionamento do 

Sistema Policial, conforme apontado por VALLA (2004, p. 24): 

Esquece~se que as policias militares sempre realizaram tarefas policiais, 
quaisquer que tenham sido as denominac;:oes da instituic;:ao au da 
atividade desempenhada. A predominancia au a priorizac;:ao da missao 
principal sao evidentes. Sempre se enquadrou no ambiente conjuntural: 
I) no Brasil Colonia, onde predominou a defesa dos interesses da Coroa 
e de seus representantes, havia a Tropa Paga da Capitania de Minas, 
que tambem se ocupava da protec;:ao das comunidades, o que nao 
acontecia no Sui. 
2) no Brasil~lmperio, com o Corpo de Guardas Municipais Permanentes, 
quando tern inicio a divisao das vertentes militar combatente (para 
defender a Patria) e militar~policial (para defender o individuo e a 
comunidade ); e 
3) no Brasil - Republica, com a Brigada Policial, onde se configuram 
forc;:as federais sob as ordens do Presidente da Republica e forc;:as 
estaduais, sob as ordens dos entao Presidentes dos Estados. 

Atraves da hist6ria, pode-se dizer que as atividades das for9as publicas 

estaduais fizeram contribui96es para que a Federa9ao Brasileira se consolidasse, 

isto porque aquelas, hoje denominadas policias militares, eram for9as hibridas. No 

interior dos Estados eram for9as policiais, seus integrantes realizavam policiamento 

ostensivo, investigavam, e ate mesmo, eram Delegados. 

Predominantemente nas capitais, as policias militares eram for9as adestradas 

e treinadas militarmente, de forma rigorosa, para a defesa do Estado-Membro. 

As policias militares, e nao poderia deixar de ser de outra forma, adaptam-se 

a realidade dos eventos e dos cenarios onde atuam: modernizam-se, aperfei9oam 

suas estruturas, consolidam a doutrina de emprego, fazendo evoluir os meios e se 

direcionam integralmente para o policiamento. 0 que ainda nao se modernizou foi o 

ordenamento juridico infraconstitucional pertinente. 

Sabre essa falha, a Policia Militar teve ainda ampliada sua atua9ao, para 

policia ostensiva, mas infelizmente, a eficiencia dos 6rgaos da seguran9a publica ate 
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agora nao foi garantida, devido a essa ineficiente legislagao que deveria disciplinar a 

organizagao e o respectivo funcionamento, conforme disp6e o § r do Art. 144 da 

Constituigao Federal. 

Mesmo assim, essas corporag6es desempenham atividades publicas civis de 

protegao e socorro, perdendo a capacidade de "guerrear", de participar de 

revolug6es, que nao eram por vontade propria, mas resultantes de situag6es 

hist6ricas peculiares, intimamente ligadas ao modelo economico, a conjuntura 

polftica e ao tipo de sociedade existente. Mesmo assim dos recuados tempos 

coloniais ate os nossos dias, conseguiu a Polfcia Militar transitar inc61ume, una e 

indivisivel, pelas crises, pelas rupturas da ordem institucional e pelas transformag6es 

pelas quais passou e passa o Pais. 

2.3 CONSTITUI<;AO FEDERAL 

Pode-se partir agora para uma analise do texto constitucional, em especial o 

art. 144, onde se define a competencia, dentre outros 6rgaos, a da Policia Militar 

(BRASIL, 1988): 

Art. 144. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 
( ... ) 
V- Pollcias Militares e Corpos de Bombeiros militares. 
( ... ) 
§5°- as Policias Militares cabem a pollcia ostensiva e a preservac;ao da 
ordem publica; aos Corpos de Bombeiros militares, alem das atribuic;6es 
definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 

Na complexa dimensao do exercfcio da "policia ostensiva" e da "preservagao 

da ordem publica". Diante da multiplicidade de suas atividades, o policial militar 

busca a regulamentagao do fato concreto nas leis infraconstitucionais, observando a 

hierarquia das normas, para obter os subsidios adequados para qualquer decisao. 

Sabre tres aspectos da ordem publica: a seguranga, tranquilidade e 

salubridade observa-se que a dinamica da atuagao do profissional militar ultrapassa 

a realizagao do not6rio policiamento ostensivo que tern por finalidade a prevengao 

da pratica da infragao penal. Ha atos que nao constituem delitos, mas que e 
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admitido como ilfcito em virtude do desrespeito a regra que circunda o direito civil ou 

a esfera administrativa, sendo da algada do policial militar, servem de exemplos a 

pratica de infrac;ao de transito, infrac;ao ambiental, quest6es de relac;oes de 

vizinhanc;a dentre outras previstas no ordenamento jurfdico. 

2.4 CONSTITUICAO ESTADUAL 

A Constituic;ao Estadual do Parana descreve a atividade do profissional militar 

como dever do Estado (PARANA, 1989). 

Art. 46. A Seguran9a Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida, para a preserva9ao da ordem 
publica e incolumidade das pessoas e do patrim6nio, pelos seguintes 
6rgaos: 
I - Polfcia Civil; 
II - Polfcia Militar; 
Ill - Policia Cientifica. 
Pan:'lgrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. 

Tambem a Constituic;ao Estadual preve no art. 48 a policia ostensiva, para a 

preservac;ao da ordem publica, as atividades de defesa civil, o policiamento do 

transito urbana e rodoviario, considerando outras formas e fungoes definidas em lei 

para o exercfcio da func;ao militar. 

2.5 0 PODER DE POLiCIA 

A atuac;ao do policial militar esta sobre a limitac;ao das liberdades individuais, 

no exercfcio do chamado poder de pollcia. Devemos citar os conceitos de Poder de 

Pollcia segundo a professora Maria Sylvia Zanella 01 PIETRO (2006, p.128), sendo 

um classico do seculo XVIII, e outro moderno adotado pelo direito brasileiro: 

Pelo conceito classico, ligado a concep9ao liberal do seculo XVIII, o 
poder de policia compreendia a atividade estatal que limitava o exercicio 
dos direitos individuais em beneficia da seguran9a. Pelo conceito 
moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de policia e a atividade 
do Estado consistente em limitar o exercfcio dos direitos individuais em 
beneficia do interesse publico. 
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Sabre o poder de policia devemos citar tambem o valioso ensinamento de 

Alvaro LAZZARINNI (1999, p. 203): 

A Policia e a realidade do Poder de Policia, e a concretizagao material 
deste, isto e, representa em ato a este. 0 Poder de Policia legitima a 
agao e a propria existencia da Policia. Ele e que fundamenta o poder da 
policia. 0 Poder de Policia e um conjunto de atribuig6es da 
Administragao Publica, indelegaveis aos particulares, tendentes ao 
controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou juridicas, a 
ser inspirado nos ideais do bem comum, e incidentes nao s6 sobre elas, 
como tambem em seus bens e atividades. 

A legitimidade da ac;ao da policia e a sua razao de ser advem de um conjunto 

de atribuic;6es da administrac;ao publica, que a tend€mcia e manter o controle dos 

direitos a liberdade dos indivfduos, almejando o bern comum (VALLA, 2004, p. 04.): 

Apresenta como atributos ou caracteristica: 
Auto-executoriedade, como sendo a faculdade da administragao, no 
caso a policia, de executar diretamente a sua decisao, isto e, os seus 
atos de policia; 
Discricionalidade, caracterizada pela livre escolha da administragao, em 
determinar a oportunidade e conveniencia de exercer o poder de policia, 
bem como, de aplicar as sangoes e empregar os meios para atingir os 
objetivos desejados; 
Coercibilidade destaca-se pela imposigao coativa das medidas adotadas 
pela administragao. 0 ato de policia e imperative, admitindo o emprego 
de forga publica para o seu cumprimento, particularmente, quando 
resistido. Entretanto, nao legaliza a violencia desproporcional. 

E devido pelo profissional de policia conhecer o carater juridico de sua 

autoridade e a exteriorizar nas mais diversas situac;6es, geralmente diante conflitos 

sociais ou em medidas de prevenc;ao, optando pelas decis6es cogentes. Sabre a 

esfera da seguranc;a publica, a Policia Militar e a possuidora principal do conjunto de 

atribuic;oes da Administrac;ao Publica que se denomina poder de policia. 

2.5.1 Policia Administrativa e Judiciaria 

0 poder de policia que e exercida pelo Estado pode possuir duas areas de 

atuac;ao: a administrativa e a judiciaria. 

A principal diferenc;a nessas duas areas de atuac;ao do policial militar esta no 

carater preventivo que a policia administrativa possui e no carater repressivo da 

policia judiciaria. Sabre este entendimento acrescenta Celso Antonio Bandeira de 



24 

Mello sobre a atividade da policia judiciaria, onde aponta que seria a atividade 

desenvolvida "por organismo (o da polfcia de seguranga) que cumularia fungoes 

pr6prias da polfcia administrativa com a fungao de reprimir a atividade dos 

delinquentes atraves da instrugao policial criminal e captura dos infratores da lei 

penal, atividades que qualificam a polfcia judiciaria, seu trago caracteristico seria o 

cunho repressive, em oposigao ao preventive tipificador da polfcia administrativa". 

(MELLO, 2006) 

Deve-se ressaltar que essa distingao nao e absoluta, porque a polfcia 

administrativa pode agir preventivamente (nos casos, por exemplo, proibindo o porte 

de armas ou a diregao de vefculos automotores), assim tambem pode agir 

repressivamente (que acontece, por exemplo, quando apreende a arma usada de 

forma indevida ou a licenga do motorista infrator). Nas duas situag6es, a polfcia 

administrativa tenta impedir que o comportamento individual provoque prejufzos 

maiores a coletividade, nesse sentido e certo afirmar que a atividade da polfcia 

administrativa e preventiva. Mesmo assim ha imprecisao ao criteria, pois tambem se 

pode dizer que a polfcia judiciaria, mesmo que seja repressiva em relagao ao agente 

infrator da lei penal, e tambem preventiva em relagao ao interesse geral, pois, 

punindo-o, tenta evitar com que o individuo volte a cometer a mesma infragao. 

Vale citar o comentario de Alvaro Lazzarini, a respeito da diferenga entre a 

policia administrativa e a judiciaria: "A linha de diferenciagao esta na ocorrencia ou 

nao de ilfcito penal. Com efeito, quando atua na area do ilfcito puramente 

administrative (preventiva ou repressivamente), a polfcia e administrativa. Quando o 

ilfcito penal e praticado, e a polfcia judiciaria que age". (LAZZARINNI, 2005) 

A policia administrativa rege-se pelo Direito Administrative, com sua aplicagao 

sobre direitos, bens ou atividades; ja a polfcia judiciaria rege-se pelo direito 

processual penal, atuando sobre as pessoas. 

2.5.2 Policia Administrativa 

A Policia Administrativa caracteriza-se por ser preventiva e tern por objetivo 

impedir as ag6es anti-sociais. Esta pode agir tanto preventivamente, como agir 
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repressivamente. E. regida pelo Direito Administrative, incidindo sobre bens, direitos 

ou atividades. Reparte-se entre diversos orgaos da administragao. lncumbe a policia 

administrativa: vigilancia, protegao da sociedade, a manutengao da ordem, 

impedindo as agoes anti-sociais, impedindo que o comportamento individual produza 

danos maiores a coletividade. 

A policia administrativa tern sido definida como a fungao da administragao 

com a finalidade de assegurar o bern estar geral, impedindo, pela forga das ordens, 

proibigoes e apreensoes, o exercicio anti-social dos direitos individuais, o uso 

abusivo da propriedade ou a pratica das atividades prejudiciais a sociedade e ao 

meio ambiente. 

A manifestagao da polfcia administrativa se da no conjunto de orgaos e 

servigos publicos competentes para fiscalizar, controlar e estipular limites as 

liberdades individuais, que se oponham, ou que sejam inconvenientes ou danosas 

ao interesse publico ou social, no que toea a seguranga, a propriedade publica e 

privada, a higiene, a saude publica, a moralidade, ao sossego, aos transportes, as 

diversoes publicas, as posturas urbanas, as finangas e tambem a estetica urbana. A 

policia administrativa tern sua atuagao preponderante na prevengao, cujo objetivo 

maior e evitar a perturbagao da ordem publica nas areas especificas onde a 

administragao geral atua. 

Dando continuidade a esse raciocfnio pode-se citar a seguir os ensinamentos 

de Cretella Junior, onde o autor destaca a atividade de polfcia administrativa "Nao 

podendo estar limitada em todos os setores em que deve desdobrar-se. Sendo 

infinitos os recursos de que langa mao o genero humano, a policia precisa intervir 

sendo indefinida como a propria vida, nao sendo possivel aprisiona-la em formulas, 

motivo porque certa flexibilidade ou a livre escolha dos meios e inseparavel da 

polfcia." (1987, p.169.) 

A polfcia precisa intervir sem restrigoes, nao devendo ser entendida esta 

afirmagao como absoluta, pois restrigoes existem. Que sao limitagoes legais quanto 

a competencia, a forma e a finalidade do ato que caracterizam as ag6es da polfcia 

num Estado Democratico de Direito. A enfase apontada diz respeito as situag6es 

que a polfcia administrativa se depara, que e multiforme e imprevisfvel, quanto ao 

modo de realizagao das agoes, sua conveniencia e oportunidade para cada tipo de 

agao violenta provocada pelo infrator. 

Deve-se abrir parenteses as afirmag6es de VALLA (2004, p. 11 ): 
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Implicit power doctrine - doutrina dos poderes implfcitos - de utilizagao 
e validade universais. Em outras palavras, se a policia administrativa e 
atribufda a preservagao da ordem publica, e necessaria que se 
coloquem em disposigao os meios compatfveis com a sua 
responsabilidade. Embora, nao possa, em momenta algum, afastar-se 
de sua missao, responde o Estado pelos excessos, omiss6es e abusos 
praticados pelos agentes. 

Portanto, o papel fundamental da policia administrativa nao e somente prender 

os criminosos, mas sim se antecipar ao crime, a fim de evitar a pratica do crime. 

Pela 16gica, o ciclo da violemcia s6 sera interrompido quando o crime for evitado e 

nao apenas reprimido com as ag6es dirigidas aos indivfduos que ja delinqi.iiram. 

Sergio de Ferreira (1987), em sua obra intitulada "Poder e Autoridade da 

Policia Administrativa", no ciclo abrangente da policia administrativa insere a Policia 

Militar como Corporagao, entre as instituig6es que exercem o poder de polfcia 

administrativa, praticando atos administrativos de polfcia, notadamente ordens e 

proibig6es, que envolvem, nao apenas a atuagao estritamente preventiva, mas, 

igualmente, a fiscalizagao e o combate aos abusos e as rebeldias, as mesmas 

ordens e proibig6es, no campo, por exemplo, da polfcia de costumes, do transite e 

do trafego, das reuni6es, dos jogos, das armas, dos bens publicos, etc. Destacam

se, nessa area, suas fungoes de policiamento ostensive e de contenc;ao de 

movimento multitudinario. 

Diante aos argumentos expostos, se afirmar que o 6rgao incumbido da polfcia 

administrativa da ordem publica, ou seja, da polfcia preventiva, no ordenamento 

constitucional e infraconstitucional vigentes, em relac;ao as esfera estadual e 

municipal, e a Polfcia Militar que, alem de ser mais visfvel a todos, tambem e a 

primeira linha de defesa da sociedade contra o crime. 

A Polfcia Administrativa caracteriza-se por ser preventiva e tern por objetivo 

impedir as ac;6es anti-sociais. Esta pode agir tanto preventivamente, como agir 

repressivamente. E regida pelo Direito Administrative, incidindo sabre bens, direitos 

ou atividades. Reparte-se entre diversos 6rgaos da administrac;ao. lncumbe a policia 

administrativa: vigilancia, protec;ao da sociedade, a manutenc;ao da ordem, 

impedindo as ac;oes anti-sociais, impedindo que o comportamento individual produza 

danos maiores a coletividade. 

Representam esse seguimento Policiais Militares, a Polfcia Rodoviaria 

(Federal ou Estadual) e a Polfcia Ferroviaria Federal, sendo que a polfcia militar 
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desenvolve seu papel nas cidades, em trabalho preventive podendo tambem 

desempenhar a fungao de policia judiciaria, perseguindo e detendo criminosos e 

apresentando-os a polfcia civil para 0 devido inquerito, sera remetido posteriormente 

a justiga criminal. 

2.5.3 Policia Judiciaria 

A policia judiciaria destina-se primordialmente a reprimir as infragoes penais 

(crimes e contravengoes) e apresentar os indivfduos infratores a Justiga, para a 

devida e necessaria punigao, com excegao das infrag6es militares, (art. 144, §§ 1 o e 

4o da Constituigao Federal). No meio civile exercida pelas polfcias civis estaduais ou 

pela Polfcia Federal e por outros 6rgaos do poder publico. 

0 inquerito policial nem sempre e necessaria para instruir a denuncia 

oferecida pelo Ministerio Publico, pois os membros do Parquet tern tornado para si, 

em alguns casas, as provid€mcias a esse respeito. 

A polfcia judiciaria investiga os delitos que a policia administrativa nao 

conseguiu evitar que fosse cometido, coligindo provas e entregando os infratores as 

instancias competentes, cujos procedimentos serao regulados pelo Direito 

Processual Penal. Ou seja, cabe a polfcia judiciaria o papel de auxiliar a repressao 

criminal. 

0 Desembargador Alvaro Lazzarinni delimita a area de atuagao das 

autoridades policiais destinados a polfcia judiciaria como sendo de cunho repressive, 

e aponta que a autoridade policial que a exerce tern uma atuagao tipicamente 

administrativa de auxiliar da repressao criminal, pais quem esta exerce e o Poder 

Judiciario, atraves da Justiga Criminal, detentora do monop61io estatal de distribuir a 

justiga criminal. Por este motivo e que a atuagao da autoridade policial de policia 

judiciaria e batizada pelas normas e princfpios do Direito Processual Penal, que, 

neste ponto, relaciona-se. (LAZZARINNI, 1994) 

0 administrativista MEIRELLES (1987, p. 153) assim definiu a policia 

judiciaria: 

Policia judiciaria e a que o Estado exerce sobre as pessoas sujeitas a 
sua jurisdi<fao, atraves do Poder Judiciario e dos 6rgaos auxiliares, para 
a repressao de crimes e contraven96es tipificadas nas leis penais. Essa 
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policia e eminentemente repressiva, pois s6 atua ap6s o cometimento 
do delito e visa, precipuamente, a identificaQao do criminoso e de sua 
condenaQao penal. Para tanto, o Poder Judiciario e auxiliado pela 
Policia Civil, cuja missao primordial e investigar os fates e a autoria de 
delito, para a consequente aQao penal. 

A polfcia judiciaria se encontra na estrutura administrativa, vinculada ao 

Executive, como o nome indica, e 6rgao auxiliar e preparat6rio da a<;ao do Poder 

Judiciario. Sendo assim, a policia judiciaria pode usar os meios coercitivos para 

averigua<;ao dos delitos e captura de delinquentes, para a prepara<;ao da repressao 

criminal. 

A Policia Judiciaria caracteriza-se por ser repressiva, investiga os delitos e 

auxilia o judiciario, punindo os infratores da lei penal, sendo tambem preventiva em 

rela<;ao ao interesse geral, porque, punindo-o, procura evitar que o individuo volte a 

incidir na mesma infra<;ao. 

A Policia Judiciaria procura compatibilizar o gozo dos direitos individuais com 

a exig€mcia do bern coletivo, atuando no sentido de auxiliar o poder judiciario no seu 

cometimento de aplicar a lei ao caso concreto, em cumprimento da fun<;ao 

jurisdicional. 

A Policia Civil e que exerce a fun<;ao de Policia Judiciaria investigando os 

fatos infringentes das normas penais, procurando saber quem tenha sido seus 

autores, sendo que ela atua no respective territ6rio de sua circunscri<;ao. 

Jose Geraldo da Silva (1996) diz que a autoridade exerce poderes de mando 

em virtude de faculdades pr6prias, enquanto que o agente atua sempre por mando 

ou delega<;ao superior, sendo que nisto tern ele a caracteristica que o distingue. 

Enquanto a autoridade exerce o poder publico, cabendo-lhe decidir comandar, 

o agente, situado em plano subordinado auxilia, coopera e atua sob a dire<;ao da 

autoridade. 

Na sua maioria, a Polfcia Judiciaria executa suas atividades, de cunho 

material ou nao jurfdicas, visando a obten<;ao de dados para a instru<;ao do processo 

penal, a investiga<;ao dos antecedentes do fato ilfcito, a captura de indivfduos, ou em 

flagrantes delito ou cumprimento de ordem judicial, enfim praticando toda uma serie 

de atos sem os quais seria impossfvel o desempenho, pelo magistrado, de sua 

compet€mcia jurisdicional, resumindo-se em instruir e efetuar a investiga<;ao dos 

antecedentes do fato ilicito,a captura de individuos, ou em flagrante delito ou em 

cumprimento de ordem judicial,enfim praticando toda uma serie de atos sem os 
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quais seria impossivel o desempenho,pelo magistrado, de sua competencia 

jurisdicional, resumindo-se em instruir e efetuar a investigac;ao destinada a 

comprovar o fato presumidamente delituoso a assegurar o castigo do culpado, este 

impasto ulteriormente pelo Poder Judiciario. 

A Policia Civil vai proceder as diligencias necessarias, devendo realizar todo o 

possivel para o esclarecimento do fato. Ficando certo que e a Policia Civil quem vai 

proceder ao lnquerito Policial, exercendo suas atividades dentro dos seus 

respectivos territories ou circunscric;ao. 

Sabre a Policia Judiciaria, o C6digo de Processo Penal, estabelece sua 

atividade, par quem deve ser feita, no artigo 4° e paragrafo unico, que diz: "A policia 

judiciaria sera exercida pelas autoridades policiais no territ6rio de suas respectivas 

circunscric;oes e tera par fim a apurac;ao das infrac;oes penais e da sua autoridade". 

Paragrafo unico: "A competencia definida neste artigo nao excluira a de autoridades 

administrativas, a quem par lei seja cometida a mesma func;ao". 

Salvo as excec;oes legais, a atribuic;ao para presidir o inquerito policial e 

deferida, agora em termos constitucionais aos delegados de policia de carreira, de 

acordo com as normas de organizac;ao policial dos Estados. Essa atribuic;ao e 

distribuida, de modo geral, "ratione loci", de acordo com o Iugar onde se consumou a 

infrac;ao, ou "ratione materae", de acordo com a natureza da infrac;ao. 

2.5.4 Policia Judiciaria Militar 

A policia judiciaria e a encarregada de investigar infrac;oes penais, sendo 

assim, aquela que age repressivamente. Segundo a Constituic;ao Federal, no Brasil 

existem duas instituic;oes de policia judiciaria que atuam na sociedade civil, sendo 

elas a Polfcia Federal e as Polfcias Civis. Vejamos a competencia de cada uma, 

conforme o Art. 144 da CF (Brasil, 1988): 

Art. 144. A seguran<;a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 
I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
Ill - policia ferroviaria federal; 
IV- policias civis; 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares 
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§ 1° A policia federal, instituida par lei como 6rgao permanente, 
organizado e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se 
a: 
I - apurar infra<;5es penais contra a ordem politica e social ou em 
detrimento de bens, servi<;os e interesses da Uniao ou de suas 
entidades autarquicas e empresas publicas, assim como outras 
infra<;5es cuja pratica tenha repercussao interestadual ou internacional e 
exija repressao uniforme, segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuizo da a<;ao fazendaria e de 
outros 6rgaos publicos nas respectivas areas de competencia; 
Ill - exercer as fun<;5es de policia maritima, aeroportuaria e de fronteiras; 
IV- exercer, com exclusividade, as fun<;5es de policia judiciaria da 
Uniao. 
( ... ) 
§ 4° - as policias CiViS, dirigidas por delegados de policia de Carreira, 
incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as fun<;5es de policia 
judiciaria e a apura<;ao de infra<;5es penais, exceto as militares. 

A Constitui<fao atribui as duas polfcias a compet€mcia para apura(fao das 

infra<;oes penais. A finalidade da existencia dessas duas institui<;5es e a repressao 

as infra<f5es penais, atraves do inquerito policial e da formaliza(fao da prisao em 

flagrante. 

Sobre a competencia da Polfcia Civil (da autoridade policial civil, o Delegado 

de Polfcia), o texto constitucional faz uma ressalva determinando que ela nao possui 

a competencia para a apura<;ao de infra<;oes penais militares. 

Portanto, a Polfcia Judiciaria Militar e exercida pelas autoridades de polfcia 

judiciaria militar destinando-se a apura(faO das infra(f5es penais militares. 

2.5.5 Conceito de Autoridade 

A primeira assertiva apontada e a que todos os agentes publicos, integrantes 

das institui<;oes policiais, sao autoridades administrativas e nao autoridades 

judiciarias. 

Autoridade judiciaria e 0 juiz de direito, portanto aquela que tern jurisdi(faO. 

Como regra geral as autoridades policiais exercem suas atividades e competencias 

em determinada circunscri(fao territorial. 

0 conceito de jurisdi<;ao limita expressamente a autoridade sobre determinada 

base territorial ou materia, ao passo que o de circunscri(fao e mais elastica, nao 

condicionando a competencia ao seu exercfcio unicamente na base considerada. Na 



31 

defini<;ao de Cretella Junior (1987), onde se aponta que autoridade administrativa e a 

pessoa ffsica que age em nome da pessoa juridico-administrativa, editando atos 

administrativos. Pode-se dizer, entao, que todos os funcionarios publicos sao 

autoridades, em virtude de delega<;ao de poderes e competencias recebidos do 

poder publico. 

A concep<;ao de autoridade esta intimamente ligada ao poder do Estado e na 

concep<;ao de Tornaghi ( 1980) apresenta as seguintes caracteristicas: a) e 6rgao do 

Estado; b) exerce o poder publico; c) age mutua proprio; d) guia-se par sua 

prudencia, dentro dos limites da lei; e) pode ordenar e tra<;ar normas; f) sua atividade 

nao visa apenas os meios, mas os fins do Estado. A autoridade e o portador dos 

direitos e deveres do Estado. Tambem encontra-se conceitos de agente publico no 

Art. 2° da Lei de lmprobidade Administrativa e de autoridade no Art. 5° da Lei de 

Abuso de Autoridade (Brasil, 1992): 

Art. 2° - Reputa-se agente publico, para os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneravao, por elei9ao, 
nomeavao, designavao, contrata9ao ou qualquer outra forma de investidura 
ou vinculo, mandata, cargo, emprego ou funvao nas entidades mencionadas 
no artigo anterior. 
( ... ) 
Art. 10 - Os atos de improbidade praticados por qualquer agente publico, 
servidor ou nao, contra a administravao direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municipios, de Territ6rio, de empresa incorporada ao patrim6nio publico ou 
de entidade para cuja cria9ao ou custeio o erario haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqi.ienta por cento do patrim6nio ou da receita 
anual, serao punidos na forma desta lei. 
Paragrafo unico. Estao tambem sujeitos as penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrim6nio de entidade que receba 
subven9ao, beneficia ou incentivo. Fiscal ou crediticio de 6rgao publico bern 
como daquelas para cuja cria9ao ou custeio o erario haja concorrido ou 
concorra com menos de cinqi.ienta par cento do patrim6nio ou da receita 
anual, se limitando, nestes casos, a san9ao patrimonial a repercussao do 
ilicito sobre a contribuivao dos cofres publicos. 

A que versa sabre o de Abuso de Autoridade aponta, no Art. 50, que se 

considera autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou 

fun<;ao publica, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem 

remunera<;ao. 

De acordo com as caracteristicas referenciadas, bern como pela legisla<;ao 

constitucional e infraconstitucional sabre o exercicio da atividade policial-militar e do 

poder de policia pelo policial-militar, verifica-se que de fato ele e autoridade policial 

militar inconteste, nao se confundindo com a defini<;ao de autoridade estampada no 
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Art. 40, do CPP que trata exclusivamente da defini(fao da autoridade policial 

competente para a realiza(fao do lnquerito Policial (IP), e atos exclusivos no campo 

do exercfcio da polfcia judiciaria. 

Aqui se refere exclusivamente ao delegado de polfcia. Assim, todo policial

militar e autoridade policial-militar, para o exercfcio proprio das atribui<f6es da polfcia 

de preserva(fao da ordem publica e todo delegado de polfcia e autoridade policial 

para o exercfcio das atividades de polfcia judiciaria. Alias, na Polfcia Civil, somente 

os delegados de polfcia tern tal status, ao passo que todos os demais integrantes 

sao agentes da autoridade. A proposito, alguns autores tentaram atribuir este carater 

ao policial-militar; 0 que e totalmente incoerente. 

Portanto, a autoridade designa urn conjunto de poderes proprios de quem 

esta legalmente investido de poderes e competencias para o exercfcio de 

determinada atividade, assim, em fun<fao do exercfcio do poder de polfcia, o policial

militar e autoridade policial-militar tanto para o exercfcio da polfcia administrativa, 

quando realiza a preven(fao, bern como de natureza judiciaria, quando atua na 

eclosao do delito, realizando a colheita de elementos indispensaveis a elucida(fao do 

crime. E o que se chama de repressao imediata. 

0 policial-militar nao esta a servi(fo da autoridade policial civil, como seu 

agente; so age como agente da autoridade de transito e da ambiental, mediante 

delega(faO especffica, prevista em convenio. Tambem nao se confunde com os 

servi(fos de seguran(fa, zeladoria e vigilancia publica ou privada ou com as 

atividades que dependem de licen<fa de autoridade, mas e a encarna(fao do proprio 

Estado. 

Nao restam duvidas no Brasil que, alem da autoridade de polfcia de 

preserva(fao da ordem publica, no campo da polfcia administrativa, o PM tambem 

ainda o e na atividade de polfcia judiciaria, quando executa a(f6es de apoio ou 

auxflio a justi(fa, como a realiza(fao de atos instrutorios. Nao existem mais 

argumentos favoraveis para se considerar como unicas autoridades policiais no 

Brasil somente os delegados de polfcia. 

Basta ver o que diz em o Art. 69 da Lei 9.099/95 e sua interpreta(fao corrente 

que considera o PM autoridade policial inclusive competente para a lavratura de 

Termo Circunstanciado de Ocorrencia de menor potencial ofensivo, 

concorrentemente com a autoridade policial civil, o delegado de polfcia. No Estado 

do Parana o Codigo de Normas da Corregedoria Geral de Justi(fa (T J - PR), no 
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Provimento n°. 47 declara expressamente no item "18.2.1" que "A autoridade policial, 

civil ou militar, que tomar conhecimento de ocorrencia, lavrara termo 

circunstanciado, comunicando-se com a secretaria do juizado especial para o 

agendamento da audiencia preliminar, com intimac;ao imediata dos envolvidos". Para 

isto existem os cart6rios PM. 

2.5.6 Autoridades de Policia Judiciaria Militar 

A autoridade de pollcia judiciaria militar e aquela que tern competencia legal 

para a realizac;ao de todos os atos relativos a essa atividade. Como nem todo militar 

e autoridade de pollcia judiciaria militar, mas somente aqueles definidos no C6digo 

de Processo Penal Militar (CPPM). A Pollcia Judiciaria Militar e exercida pelas 

autoridades elencadas no Art. r do CPPM, conforme o que segue (BRASIL, 1969): 

Art. 7° - A polfcia judiciaria militar e exercida nos termos do art. 8°, pelas 
seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdi<;:6es: 
a) pelos ministros da Marinha, do Exercito e da Aeronautica, em todo o 
territ6rio nacional e fora dele, em rela<;:ao as forc;as e 6rgaos que constituem 
seus Ministerios, bern como a militares que, neste carc~ter, desempenhem 
m1ssao oficial, permanents ou transit6ria, em pais estrangeiro; 
b) pelo chefe do Estado-Maior das For<;as Armadas, em rela<;ao a entidades 
que, por disposi<;ao legal, estejam sob sua jurisdi<;ao; 
c) pelos chefes de Estado-Maior e pelo secretario-geral da Marinha, nos 
6rgaos, for<;:as e unidades que lhes sao subordinados; 
d) pelos comandantes de Exercito e pelo comandante-chefe da Esquadra, 
nos 6rgaos, for<;as e unidades compreendidas no ambito da respectiva ac;ao 
de comando; 
e) pelos comandantes de Regiao Militar, Distrito Naval ou Zona Aerea, nos 
6rgaos e unidades dos respectivos territ6rios; 
f) pelo secretario do Ministerio do Exercito e pelo chefe de Gabinete do 
Ministerio da Aeronautica, nos 6rgaos e servic;os que lhes sao 
subordinados; 
g) pelos diretores e chefes de 6rgaos, repartic;oes, estabelecimentos ou 
servi<;:os previstos nas leis de organiza<;:ao basica da Marinha, do Exercito e 
da Aeronautica; 
h) pelos comandantes de forc;as, unidades ou navios. 
§ 1° - Obedecidas as normas regulamentares de jurisdi<;ao, hierarquia e 
comando, as atribui<;:6es enumeradas neste artigo poderao ser delegadas a 
oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limitado. 
§ 2° - Em se tratando de delegac;ao para instaurac;ao de inquerito policial 
militar, devera aquela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, 
seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou nao, ou reformado. 
§ 3° - Nao sendo possivel a designac;ao de oficial de posto superior ao do 
indiciado, podera ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais 
antigo. 
§ 4° - Se o indiciado e oficial da reserva ou reformado, nao prevalece, para 
a delegac;ao, a antiguidade de posto. 
§ 5° - Se o posto e a Antiguidade de oficial da ativa excluirem, de modo 
absoluto, a existencia de outro oficial da ativa nas condic;oes do § 3°, cabera 
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ao ministro competente a designac;ao de oficial da reserva de posto mais 
elevado para a instaurac;ao do inquerito policial militar; e, se este estiver 
iniciado, avoca-lo, para tomar essa providencia. 

Como o CPPM utiliza-se da terminologia propria das Fon;as Armadas, na 

PMPR sao autoridades de polfcia judiciaria militar: 

• Comandante-Geral; 
• Chefe do Estado-Maior; 
• Chefe da Casa Militar; 
• Comandantes lntermediarios; 
• Diretores Setoriais; 
• Ajudante-Geral; 
• Comandantes de Unidade; e 
• Chefes de Sec;oes do Estado-Maior da PMPR. 

Sabre as autoridades de polfcia judiciaria militar, os conhecimentos do Cap. 

QOPM Elio de Oliveira Manoel (2005, p. 21 ): 

"Obedecidas as normas regulamentares de jurisdic;ao, hierarquia e 
comando, as atribuic;oes de Polfcia Judiciaria Militar poderao ser 
delegadas a Oficial da ativa, que devera ser de posto superior ao do 
lndiciado, conforme preconiza o §1 o do artigo citado. Na pratica e o que 
ocorre, pois as autoridades originarias nao tern condic;oes de 
pessoalmente desenvolverem todas as atividades de policia judiciaria 
militar. Como regra geral as atribuic;oes de polfcia judiciaria militar sao 
desenvolvidas por oficiais, mediante delegac;ao, mas o que se delega 
sao as atribuic;oes e nao a competencia. A delegac;ao sera especifica, 
para fim determinado e por tempo limitado, destinado a realizac;ao de 
uma atividade (mica de policia judicia ria militar. 

2.5.7 Competencia da Policia Judiciaria Militar 

E de compet€mcia da Polfcia Judiciaria Militar, conforme o Art. 8° do CPPM, 

atuar na apurac;ao de crimes militares, assim como os que, por Lei especial, estao 

sujeitos a jurisdic;ao militar e sua autoria (BRASIL, 1969): 

Art. 8° Compete a policia judiciaria militar: 
a) apurar os crimes militares, bern como os que, por lei especial, estao 
sujeitos a jurisdic;ao militar, e sua autoria; 
b) prestar aos 6rgaos e juizes da Justic;a Militar e aos membros do 
Ministerio Publico as informac;oes necessarias a instruc;ao e julgamento dos 
processos, bern como realizar as diligencias que por eles lhe forem 
requisitadas; 
c) cumprir os mandados de prisao expedidos pela Justic;a Militar; 
d) representar a autoridades judiciarias militares acerca da prisao preventiva 
e da insanidade mental do indiciado; 
e) cumprir as determinac;oes da Justic;a Militar relativas aos presos sob sua 
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guarda e responsabilidade, bem como as demais prescric;oes deste C6digo, 
nesse sentido; 
f) solicitar das autoridades civis as informa<;oes e medidas que julgar uteis a 
elucidac;ao das infrac;oes penais, que esteja a seu cargo; 
g) requisitar da polfcia civil e das repartic;oes tecnicas civis as pesquisas e 
exames necessarios ao complemento e subsidio de inquerito policial militar; 
h) atender, com observancia dos regulamentos militares, a pedido de 
apresentac;ao de militar ou funcionario de repartic;ao militar a autoridade civil 
competente, desde que legal e fundamentado o pedido. 

E interessante ressaltar a ausencia da figura do Oficial de Justi(fa na Justi(fa 

Militar. Sabre esse aspecto tem-se a disserta(fao do pesquisador Manoel (2005, p 

22): 

Como se observa do texto apresentado sabre a competencia da polfcia 
judiciaria militar, ali estao inseridas atribuic;oes basicas da atividade 
daqueles auxiliares do juiz. Na Justic;a Militar seria dificil instituir tal 
servi<;o em func;ao da necessidade constante de observancia da 
hierarquia e disciplina para a pratica dos atos pr6prios, alem das 
prerrogativas pr6prias dos militares. Assim, a autoridade de policia 
judiciaria militar passa a exercer as fun<;6es de auxiliar da justi<;a 
castrense. 

Sabre a competencia da polfcia judiciaria militar, as vezes, no seu exercfcio 

sofre restri(foes quanta ao atendimento de seus pedidos por parte da Polfcia Civil ou 

de 6rgaos tecnicos de perfcia. Vamos citar aqui a alfnea "g", do Art. 8° e 321, do 

CPPM (Brasil, 1969): 

Art. 8°- Compete a polfcia judiciaria militar: 
g) requisitar da polfcia civil e das repartic;oes tecnicas civis as pesquisas e 
exames necessarios ao complemento e subsidio de inquerito policial militar; 
Art. 321 - A autoridade policial militar e a judiciaria poderao requisitar dos 
institutes medico-legais, dos laborat6rios oficiais e de quaisquer repartic;oes 
tecnicas, militares ou civis, as pericias e exames que se tornem necessarios 
ao processo, bem como, para o mesmo fim, homologar os que neles 
tenham sido regularmente realizados. 

Como foi abordado anteriormente, a competencia basica e limitada a 

apura(fao das infra (foes penais militares. 0 art. go. do C6digo Penal Militar, definem

se os crimes considerados militares (Brasil, 1969): 

Art. go - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
I - os crimes de que trata este C6digo, quando definidos de modo diverso na 
lei penal comum, ou nela nao previstos, qualquer que seja o agente, salvo 
disposic;ao especial; 
II - os crimes previstos neste C6digo, embora tambem o sejam com igual 
definic;ao na lei penal comum, quando praticados: 
a) por militar em situac;ao de atividade ou assemelhado, contra militar na 
mesma situac;ao ou assemelhado; 
b) por militar em situac;ao de atividade ou assemelhado, em Iugar sujeito a 
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administrac;ao militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 
c) por militar em servic;o ou atuando em razao da func;ao, em comissao de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do Iugar sujeito a 
administrac;ao militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 
d) por militar durante o periodo de manobras, ou exercicio, contra militar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 
e) Por militar em situac;ao de atividade, ou assemelhado, contra o patrimonio 
sob a administrac;ao militar, ou a ordem administrativa militar; 
f) por militar em situac;ao de atividade ou assemelhado que, embora nao 
estando em servic;o, use armamento de propriedade militar ou qualquer 
material belico, sob guarda, fiscalizac;ao ou administrac;ao militar, para a 
pratica de ato ilegal; 
(Revogada pela Lei n° 9.299/96) 
Ill - os crimes, praticados por militar da reserva ou reformado, ou por civil, 
contra as instituic;oes militares, considerando-se como tais nao s6 os 
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casas: 
a) contra o patrimonio sob a administrac;ao militar, ou contra a ordem 
administrativa militar; 
b) em Iugar sujeito a administrac;ao militar contra militar em situac;ao de 
atividade ou assemelhado, ou contra funcionario de Ministerio militar ou da 
Justic;a Militar, no exercicio de func;ao inerente ao seu cargo; 
c) contra militar em formatura, ou durante o periodo de prontidao, vigilancia, 
observac;ao, explorac;ao, exercicio, acampamento, acantonamento ou 
manobras; 
d) ainda que fora do Iugar sujeito a administrac;ao militar, contra militar em 
func;ao da natureza militar, ou no desempenho de servic;o de vigilancia, 
garantia e preservac;ao da ordem publica, administrativa ou judiciaria, 
quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediencia a 
determinac;ao legal superior. 
Paragrafo unico. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra 
a vida e cometidos contra civil, serao da competencia da justic;a comum. 
(Acrescido pela Lei n° 9.299/96). 

Todas as condutas descritas como crime e previstas no Art. go do C6digo 

Penal Militar, par militares ou civis, serao considerados crime militar. A polfcia militar 

judiciaria compete a apurac;ao dos crimes capitulados como militares nao podendo 

ser instaurado procedimento investigat6rio para apurar crimes nao militar, embora 

seja militar o seu autor ou o suspeito de sua autoria. Todos os crimes militares, 

inclusive os dolosos contra a vida, no caso de ofendido civil, sao de competencia da 

polfcia judiciaria militar investigar. A Lei no 9.299/96 transportou apenas a 

competencia para julgamento de tais crimes da Justic;a Militar para a Justic;a Comum 

e nao a sua apurac;ao, conforme segue (BRASIL, 1969): 

Art. 9°. do C6digo Penal Militar, passa a vigorar com as seguintes 
alterac;oes: 
( ... ) 
c) por militar em servic;o ou atuando em razao da func;ao, em comissao de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do Iugar sujeito a 
administrac;ao militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;f) 
revogada. 
( ... ) 
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Paragrafo (mico. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra 
a vida e cometidos contra civil, serao da competencia da justic;a comum." 
Art. 2o 0 caput do art. 82 do Decreta-lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 
- C6digo de Processo Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redac;ao, 
acrescido, ainda, o seguinte § 2° , passando o atual paragrafo (mico a § 1 o : 

"Art. 82. 0 foro militar e especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida 
praticados contra civil, a ele estao sujeitos, em tempo de paz: 
( ... ) 
§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justic;a 
Militar encaminhara os autos do inquerito policial militar a justic;a comum. 

2.6 A JUSTICA MILITAR NO DIREITO BRASILEIRO 

Na sequencia serao abordadas a fun<;ao e a rela<;ao da justi<;a militar e o 

direito brasileiro, uma vez que esta consiste em aplicar validamente as normas da 

ordem jurfdica aos casos concretes, solucionando os conflitos de interesses que 

surgem em razao da convivencia em sociedade. 

De acordo com norma jurfdica, a competencia e a atribui<;ao a urn 6rgao do 

Poder Judiciario daquilo que lhe esta afeto, em decorrencia de sua atividade 

jurisdicional especffica. Pela competencia atribui-se a fun<;ao jurisdicional a urn ou 

mais 6rgaos do Poder Judiciario, o que possibilita aquele ou aqueles 6rgaos, com 

exclusividade, o exercfcio desse poder. A competencia e a delimita<;ao da jurisdi<;ao, 

conforme preceitua a Constitui<;ao Federal de 1988, em que a lei estadual podera 

criar, mediante proposta do Tribunal de Justi<;a, a Justi<;a Militar estadual, 

constitufda, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justi<;a e em segundo pelo 

proprio Tribunal de Justi<;a ou por Tribunal de Justi<;a Militar (art. 125, § 3°). 

Assim, como sera discorrido na sequencia, a competencia da Justi<;a Militar 

Estadual e definida em razao da materia (crime militar) e da pessoa (policial militar). 

0 policial militar da reserva ou reformado equipara-se ao policial em atividade para 

fins de aplica<;ao da lei penal militar. A exclusao, demissao ou exonera<;ao do servi<;o 

militar nao retira a competencia da Justi<;a Militar, desde que o fato tenha sido 

praticado ao tempo em que o agente era policial militar (art. 5° do C6digo Penal 

Militar). 
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2.6.1 Constitui~ao Federal e legisla~ao infraconstitucional 

A Constituigao Federal trata da Justiga Militar Federal no Capitulo Ill, Do 

Poder Judiciario, Segao VII Dos Tribunais e Jufzes Militares. Preceitua o art. 122, 

sao 6rgaos da Justiga Militar: o Superior Tribunal Militar e os Tribunais e jufzes 

militares institufdos em lei. 

No Art. 123, o Superior Tribunal Militar compor-se-a de quinze Ministros 

vitalfcios, nomeados pelo Presidente da Republica, depois de aprovada a indicagao 

pelo Senado Federal, sendo tres dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre 

oficiais-generais do Exercito, tres dentre oficiais-generais da Aeronautica, todos da 

ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis, onde aponta 

(BRASIL, 1992): 

Paragrafo unico. Os Ministros civis sen3o escolhidos pelo Presidente da 
Republica dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: 
I - tres dentre advogados de notavel saber jurfdico e conduta ilibada, com 
mais de dez anos de efetiva atividade profissional; 
II - dois, por escolha paritaria, dentre juizes auditores e membros do 
Ministerio Publico da Justiga Militar. 

0 art. 124 estabelece a competencia a Justiga Militar de processar e julgar os 

crimes militares definidos em lei: "Paragrafo unico. A lei dispora sabre a organizagao, 

o funcionamento e a competencia da Justiga Militar". 

2.6.2 Competencia da Justi~a Militar Federal 

A Justiga Militar da Uniao e justiga especializada na aplicagao da lei a uma 

categoria especial, a dos militares federais - Marinha, Exercito e Aeronautica. Ela 

julga apenas e tao somente os crimes militares definidos em lei. Nao e urn tribunal 

de excegao, ja que atua, ininterruptamente, ha quase duzentos anos, possui 

magistrados nomeados segundo normas legais permanentes e nao e subordinado a 

nenhum outro Poder. E. emblematico citar que, em 1936, o entao Supremo Tribunal 

Militar reformou sentengas proferidas pelo Tribunal de Salva gao Nacional ( este sim 

urn tribunal de excegao ), o que levou juristas famosos na I uta em defesa dos direitos 

humanos, como Helena Fragoso, Sobral Pinto e Evaristo de Morais, a tecerem 

candentes elogios a independencia, altivez e serenidade com que atuou o Superior 

Tribunal Militar na interpretagao da lei. 
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0 Superior Tribunal Militar e composto de quinze Ministros vitalicios, 

nomeados pelo Presidente da Republica, depois de aprovada a indicac;ao pelo 

Senado Federal. Sao tres Ministros escolhidos dentre oficiais-generais da Marinha, 

quatro dentre oficiais-generais do Exercito, tres dentre oficiais-generais da 

Aeronautica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira. Outros cinco 

Ministros sao civis, tambem nomeados pelo Presidente da Republica e escolhidos 

dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos. Destes cinco, tres sao escolhidos 

dentre advogados de not6rio saber juridico e conduta ilibada, com mais de dez anos 

de efetiva atividade profissional. Outros dois sao escolhidos dentre Juizes-Auditores 

e membros do Ministerio Publico da Justic;a Militar. 

2.6.3 Competimcia da Justi~a Militar Estadual 

Tratou-se ate entao que a policia judiciaria militar e uma atividade auxiliar da 

Justic;a Militar, no Art. 124 da Constituic;ao Federal define o que vern a ser a Justic;a 

Militar, e sua competencia de processar e julgar os crimes militares definidos em lei, 

conforme aponta (BRASIL, 1988). 

Art. 125. Os Estados organizarao sua Justi9a, observados os principios 
estabelecidos nesta Constitui9ao. 
( ... ) 
§ 3° A lei estadual podera criar, mediante proposta do Tribunal de Justi9a, a 
Justi9a Militar estadual, constitufda, em primeiro grau, pelos jufzes de direito 
e pelos Conselhos de Justi9a e, em segundo grau, pelo proprio Tribunal de 
Justi9a, ou por Tribunal de Justi9a Militar nos Estados em que o efetivo 
militar seja superior a vinte mil integrantes. 
§ 4° Compete a Justi9a Militar estadual processar e julgar os militares dos 
Estados, nos crimes militares definidos em lei e as a96es judiciais contra 
atos disciplinares militares, ressalvada a competencia do juri quando a 
vitima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais e da gradua9ao das pra9as. 
§5° Compete aos juizes de direito do juizo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as a96es 
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justi9a, 
sob a presid€mcia de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 
militares. 

0 crime militar mesmo sendo urn s6, a justic;a que o julga e processa sao de 

duas naturezas distintas: Federal e Estadual. 

A competencia da Justic;a Militar Federal esta prevista no art. 124. Esta justic;a 

tern competencia ampla, podendo processar e julgar qualquer agente de crime 
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militar, nao importa se e civil ou militar. A Justi<;a Militar Estadual por sua vez e 
restrita a julgar e processar apenas militares estaduais, conforme o §4° do Art. 125, 

da Constitui<;ao Federal (reda<;ao dada pela EC n°. 45/04). 

Na prime ira instancia, anterior a inclusao do §5°, do Art. 125 da Constituigao 

Federal, pela EC n°. 45/04, a Justiga Militar Estadual possufa dais 6rgaos julgadores: 

o Conselho Especial de Justiga e o Conselho Permanente de Justiga. 

Segundo Manoel (2005, p. 26-27), em que disserta didaticamente sabre a 

composigao dos Conselhos, conforme a Lei n°. 8.457, de 4 de setembro de 1992- a 

Lei de Organizagao Judiciaria Militar, e suas caracterfsticas: 

a) Conselho Especial de Justi<;:a: constituido pelo Juiz-Auditor e quatro 
Juizes militares, sob a presidencia, dentre estes, de um oficial-general ou 
oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais Juizes, ou para 
processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais. 0 Conselho Especial e 
constituido para cada processo e dissolvido ap6s conclusao dos seus 
trabalhos, reunindo-se, novamente, se sobrevier nulidade do processo ou do 
julgamento, ou diligencias determinada para instancia superior. 
b) Conselho Permanente de Justi<;:a, constituido pelo Juiz-Auditor, par um 
oficial superior, que sera o presidente, e tres oficiais de posto ate capitao
tenente ou capitao. Sua competencia e para o julgamento de nao oficiais. 
0 Conselho Permanente, uma vez constituido, funcionara durante tres 
meses consecutivos coincidindo com os trimestres do anos civil, podendo o 
prazo de sua jurisdi<;:ao ser prorrogado nos casas previstos em lei. 

No artigo 18 da Lei de Organizagao Judiciaria Militar, com a redagao fornecida 

pel a Lei n° 10.445, de 7 de maio de 2002, aponta que os jufzes militares dos 

Conselhos Especial e Permanente sao sorteados dentre oficiais de carreira, da sede 

da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no ambito de 

jurisdigao da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade, 

excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela 

respectiva Circunscrigao Judiciaria Militar. 

Mas agora, com a nova ordem constitucional, o funcionamento da Justiga 

Militar Estadual em primeira instancia e dos Conselhos passam a ser conforme sera 

mostrado a seguir: 

Competencia do Juiz Auditor, para processar e julgar de forma singular: 

• todos os crimes militares cometidos contra civil, com 

exce<;ao os de competencia do Tribunal do Juri; e 

• ag6es judicia is contra atos disciplinares militares. 

Competencia dos Conselhos: 
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• sob a presidencia do Juiz Auditor, e nao mais do oficial 

superior, processar e julgar os crimes militares nao afetos 

ao Tribunal do Juri, que nao possam ou nao tenham sido 

cometidos contra civil. 

Os 6rgaos julgadores de segunda instancia sao OS tribunais. No ambito da 

Justic;a Militar Federal existe o Superior Tribunal Militar e no ambito da Justic;a Militar 

Estadual existe os Tribunais Militares Estaduais, mas apenas nos Estados de Sao 

Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sui. Nos outros Estados e competente como 

.6rgao de segunda instancia o Tribunal de Justic;a. 

2.7 AS ATRIBUICOES INERENTES A ATIVIDADE JURiDICA DESENVOLVIDAS 
PELOS OFICIAIS DA POLiCIA MILITAR 

Existem inumeras atividades desenvolvidas pelos Oficiais da Polfcia 

Militar que exigem conhecimento juridico, portanto no presente serao apresentadas 

algumas delas. Como primeira atividade a ser apresentada tem-se o lnquerito 

Policial Militar, e como primeira empreitada sera apresentada a sua hist6ria. 

2. 7.1 A Hist6ria do Surgimento do lnquerito 

Entre os atenienses, na Grecia antiga, existia uma pratica investigat6ria para 

apurar a probidade individual e familiar daqueles que eram eleitos magistrados. 

Ja entre os romanos, conhecidos como "inquisitio", era uma delegac;ao de 

poderes dada pelo magistrado a vitima ou familiares para que investigassem 0 crime 

e localizassem o criminoso, acabando se transformando em acusadores. Anos ap6s, 

a "inquisitio" atinge melhoras no seu procedimento e tambem ao acusado, 

concedendo-lhe poderes para investigar elementos que pudessem inocenta-lo. 

Passado algum tempo, o Estado quis para si o direito de investigac;ao, 

passando a func;ao para agentes publicos. 

Nas Ordenac;oes Filipinas nao falavam em lnquerito Policial, o mesmo teve 

sua origem em Roma, com passagens pela idade media e referencias na legislac;ao 

portuguesa e com aplicac;ao no Brasil. 



42 

Em 1832, quando surgiu o C6digo de Processo, eram apenas trac;adas 

normas sobre as func;oes dos lnspetores de Quarteiroes, mas estes nao exerciam 

atividade de Polfcia Judiciaria, nao se tratava de lnquerito Policial, havia apenas 

dispositivos que informavam sobre o procedimento informativo. 

No entanto, com a Lei n°. 2.033, de 20/09/1871, regulamentada pelo Decreta 

n° 14.824, de 28/11/1871 (art. 4°, § 9°), surgiu, o lnquerito Policial com essa 

denominac;ao, sendo que o artigo 42 da referida lei chegava inclusive a defini-lo: "0 

lnquerito Policial consiste em todas as diligencias necessarias para o 

desenvolvimento dos fatos criminosos, de suas circunstancias e de seus autores e 

cumplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito". 

0 Estado e possuidor do ''jus puniendi", isto e, do direito de punir ap6s 

praticada uma infrac;ao penal que e concretizado atraves do processo. Mas para que 

possa ingressar com a ac;ao penal, ele deve dispor de elementos probat6rios que 

indiquem a ocorrencia de uma infrac;ao penal e sua autoria, que normalmente sera 

obtida com o lnquerito Policial. Entao, quando verificada uma infrac;ao, o Estado 

desenvolve uma intensa atividade para colher informac;oes sobre o fato. 

Como titular do ''jus puniendi", o Estado nao pode auto-executar o direito de 

punir, por isso cabe ao juiz dizer se o autor deve ou nao ser punido. 0 Estado

Administrativo, para fazer valer seu direito de punir, deve levar a notfcia ao 

conhecimento do Estado-juiz, mostrando-lhe o respectivo autor, para que seja 

analisado se e procedente ou improcedente a ac;ao penal. Toda essa atividade do 

Estado-Administrac;ao se denomina "persecuito criminis". 

0 Estado, como poder soberano, para se fazer jus e instituido em dois 

organismos: a Polfcia e o Ministerio Publico. E um trabalho de dificil elucidac;ao, com 

muitas ac;oes a serem operacionalizadas, tais como: ouvir testemunhas e tambem o 

ofendido, o pretenso responsavel, realiza-se pericias, buscas, apreensoes e 

reconhecimentos, formando assim urn conjunto de diligencias chamado lnquerito, 

que por ser feito pel a policia recebe o nome de lnquerito Policial. 

0 Estado tern o direito de ac;ao, para que seja aplicada a punic;ao exata ao 

autor do referido delito. 

0 Ministerio Publico tern a titularidade da ac;ao penal. Mas para o promotor de 

justic;a propor a ac;ao penal e exercer o ''jus persequendi", a persecuc;ao penal foi 

dividida em duas fases: investigac;ao e ac;ao penal. A investigac;ao e feita atraves do 

lnquerito Policial, realizada pela Policia Judiciaria. 
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Na ldade Media, durante o perfodo feudal, o prfncipe era detentor de um 

poder conhecido como 'Jus politiae". Este poder compreendia uma serie de normas 

pastas pelo prfncipe e que se colocavam fora do alcance dos Tribunais. 

Com o Estado de Direito, inaugura-se nova fase em que nao se aceita mais 

ideias de existirem leis a que o proprio prfncipe nao se submeta. Um dos princfpios 

basicos do Estao de Direito e precisamente o da legalidade, em consonancia com o 

qual o proprio Estado se submeta as leis por ele mesmo pastas. 

Num primeiro momenta, o Estado de Direito desenvolveu-se baseado nos 

princfpios do liberalismo, em que a preocupac;ao era a de assegurar ao indivfduo 

uma serie de direitos subjetivos, dentre os quais a liberdade. Em conseqi..iencia, tudo 

o que significasse uma interferencia nessa liberdade deveria ter um carater 

excepcional. A regra era o livre exercfcio dos direitos individuais amplamente 

assegurados nas Declarac;oes Universais de Direitos, depois transpostos para as 

Constituic;oes; a atuac;ao estatal constitufda excec;ao, so podendo limitar o exercfcio 

dos direitos individuais para assegurar a ordem publica. A polfcia administrativa era 

essencialmente uma polfcia de seguranc;a. 

Antes ja de iniciar-se o seculo XX, os autores comec;am a falar em uma polfcia 

geral, relativa a seguranc;a publica, e em policiais especiais, que atuam nos mais 

variados setores da atividade dos particulares. 

Na sua origem, o vocabulo polfcia, tras o sentido de organizac;ao polftica e ate 

mesmo governamental, querendo exprimir a ordem publica, seguranc;a e disciplina, 

institufdas pelo povo com base polftica, formada pelo Estado. 

0 poder de policia e a atividade do Estado em limitar o exercfcio dos direitos 

individuais em beneficia do interesse publico, sendo assim, resultado da instituic;ao 

de princfpios que impoem certo respeito para que se cumpram leis e regulamentos, 

tudo para que as ordens publicas e jurfdicas se mantenham para garantir o regime 

politico adotado, e que tambem se processem as atividades de cada membra da 

sociedade, protegidas e garantidas de acordo com as regras jurfdicas estabelecidas 

no sistema adotada no pafs. 

Ja para Meirelles (2000), e prerrogativa de direito publico que, calcada na lei, 

autoriza a Administrac;ao Publica a restringir o uso e o gozo de liberdade da 

propriedade a favor do interesse da coletividade. 

0 Codigo Tributario Nacional considera o poder de policia a atividade da 

administrac;ao publica que, limita e disciplina direito, interesse ou liberdade, em 
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razao de interesse publico, dependente de concessao ou autorizac;ao do poder 

publico, tranquilizando e respeitando a propriedade e os direitos individuais ou 

coletivos. 

Da junc;ao de varios princfpios resulta o poder de policia, dado ao Estado para 

manter a ordem publica, de acordo com as suas finalidades, estabelecendo 

restric;oes que se oponham a politica do Estado e atentem contra a ordem e 

seguranc;a da coletividade em geral. 

Entao, e certo que o vocabulo designa urn conjunto de instituic;oes fundadas 

pelo Estado, para que exerc;am vigilancia, mantenha a ordem publica e assegurem 

urn bem-estar coletivo, e garantindo OS bens e direitos individuais dos cidadaos. 

0 poder de policia, a cargo da Administrac;ao Publica e exercido por duas 

modalidades de policias distintas: a policia administrativa e a policia judiciaria. Os 

objetos dessas policias sao distintos. Cada qual persegue fim diferente, 

apresentando como urn trac;o diferenciador o fato de a policia administrativa atuar 

preventivamente e a policia judiciaria agir repressivamente. 

2.8 ATRIBUI<;OES INERENTES AO ENCARREGADO DO INQUERITO POLICIAL 
MILITAR 

Convem agora relatar as atribuic;oes inerentes ao encarregado do inquerito 

policial militar, mas antes, porem, e necessaria uma contextualizac;ao conceitual e 

finalfstica das atividades jurldicas realizadas por esses Oficiais. 

2.8.1 Conceito e Finalidade do IPM 

De acordo com definic;ao expressa no artigo 9°, do CPPM, "o lnquerito Policial 

Militar e a apurac;ao sumaria de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, 

e de sua autoria. Tern o carater de instruc;ao provis6ria, cuja finalidade precfpua e a 

de ministrar elementos necessaries a propositura da ac;ao penal". Nao e processo e 

sim mero procedimento inquisitorial e investigat6rio, que visa a apurac;ao das 

infrac;oes penais militares e de sua autoria, para que o Ministerio Publico tenha 

elementos e base suficiente para a realizac;ao da denuncia. 

0 IPM e urn procedimento inquisitorial, onde nao ha acusado e sim lndiciado, 

pessoa sobre a qual recaem indlcios de crime. 0 IPM e procedimento preparat6rio 
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ou preliminar da a<;ao penal. 0 lnquerito Policial Militar, institufdo pelo C6digo de 

Processo Penal Militar, e urn procedimento de Polfcia Judiciaria Militar inquisitorial, 

investigat6rio, desenvolvido unilateralmente pela administra<;ao militar. 

Assim, o IPM pode ser definido como fase preparat6ria ou preliminar da a<;ao 

penal, com cunho de pe<;a informativa, reunindo atos probat6rios, produto da 

investiga<;ao policial. Em consequ€mcia disso, nao ha no IPM contradit6rio e 

tampouco a figura do defensor atuante, como no processo, apresentando defesa por 

escrito. No IPM, considerado urn pre-processo, inexiste a ''jus acusationis", motivo 

suficiente para inexistir tambem a ampla defesa e o contradit6rio, com todos os 

meios e recursos cabfveis. 

Conforme aponta NUCCI (2002), referindo-se ao lnquerito Policial, este, assim 

como o IPM e de natureza inquisitiva, motivo pelo qual nao ha que se falar em 

contradit6rio. 0 carater inquisitivo do inquerito, afirmado por quase toda a doutrina 

nacional, decorre do fato de o procedimento desse ser constitufdo por atividades 

persecut6rias que se concentram nas maos de uma (mica autoridade, a qual, por 

isso, prescinde, para a sua atua<;ao, da provoca<;ao de quem quer que seja, 

podendo e devendo agir de offcio, empreendendo, com discricionariedade, as 

atividades necessarias ao esclarecimento do crime e da sua autoria. 

0 IPM tern caracterfstica oriunda dos princfpios da obrigatoriedade e da 

oficialidade da a<;ao penal, sendo, ainda, o inquerito secreta e escrito, ao qual nao se 

aplicam os princfpios do contradit6rio e da ampla defesa, pais, ainda segundo o 

mesmo autor, se nao ha acusa<;ao, nao ha falar-se em defesa. 

Todavia, Ramos (2003) defende posicionamento contrario, sustentando a 

necessidade de uma contraditoriedade efetiva e real em todo o desenrolar da 

persecu<;ao penal, e na investiga<;ao preliminar inclusive, para maior garantia de 

liberdade e melhor atua<;ao da defesa. 

Desta forma, evidencia a natureza inquisitiva do procedimento o artigo 107 do 

C6digo de Processo Penal, que profbe a argui<;ao de suspei<;ao das autoridades 

policiais, e 0 artigo 14, que permite a autoridade policial indeferir qualquer diligencia 

requerida pelo ofendido ou indiciado, exceto o exame de corpo de delito, a vista do 

disposto no artigo 184 do C6digo de Processo Penal. 

Por fim, em razao da ausencia de tal caracterfstica, os unicos inqueritos que 

admitem o contradit6rio, segundo Tourinho Filho (1997), sao: o judicial, para a 

apura<;ao de crimes falimentares (Lei de Falencias, art. 1 06); e o instaurado pela 
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polfcia federal, a pedido do ministro da justic;a, visando a expulsao de estrangeiro 

(Lei n°. 6.815/80, art. 1 02), sendo, nesse caso, obrigat6rio o contradit6rio. 

No mesmo artigo, encontramos as transcric;oes das seguintes notas 

jurisprudenciais: 

• 0 contradit6rio no inquerito policial (STF): "A inaplicabilidade da 

garantia do contradit6rio ao procedimento de investigac;ao policial tern 

sido reconhecida tanto pela doutrina quanta pela jurisprudemcia dos 

tribunais {RT, 522/396), cujo magisterio tern acentuado que a garantia 

da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusive da persecuc;ao 

penal em jufzo" (RT, 689/439). 

• lnquerito e Dispensabilidade (STF): "Nao e essencial ao oferecimento 

da denuncia a instaurac;ao de inquerito policial, desde que a pec;a 

acusat6ria esteja sustentada por documentos suficientes a 
caracterizac;ao da materialidade do crime e de indfcios suficientes de 

auto ria" (RT J, 76/7 41 ). 

• lnquerito e Valor probat6rio (STF): "Nao se justifica decisao 

condenat6ria apoiada exclusivamente em inquerito policial, pois, se 

assim ocorresse, restaria violado o principia do contradit6rio" 

(RT J,59/786). 0 inquerito policial e mera pec;a informativa destinada a 
formac;ao da "opinio delictt do Parquet, simples investigac;ao criminal, 

de natureza inquisitiva, sem natureza de processo judicial, e, mesmo 

que existisse irregularidade nos inqueritos policiais, tais falhas nao 

contaminariam a ac;ao penal. Tal entendimento e pacffico e tao evidente 

que se torna ate mesmo diffcil discuti-lo"(ST J, 6a T., rei. Min. Pedro 

Acioli, DJU, 18 abr. 1994, p.8525). 

• lnquerito Valor Probat6rio (TACrimSP): "0 inquerito e pec;a meramente 

informativa, destinada tao-somente a autorizar o exercfcio da ac;ao 

penal. Nao pode, por si s6, servir de Iastra a sentenc;a condenat6ria, 

sob pena de se infringir o principia do contradit6rio, garantia 

constitucionai"(JTACrimSP, 70/319). 

• lnquerito policial e Vfcios: "Eventuais vfcios concernentes ao inquerito 

policial nao tern o condao de infirmar a validade jurfdica do subsequente 

processo penal condenat6rio. As nulidades processuais concernem, 

tao-somente, aos efeitos de ordem jurfdica que afetam os atos 
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praticados ao Iongo da a<;ao penal condenat6ria" (STF, 1a T., rei. Min. 

Celso de Mello, DJU, 4 out. 1996, p. 37100). 

• Reconstitui<;ao simulada e Comparecimento do investigado. 

Obrigatoriedade (STF): "0 suposto autor do ilfcito penal nao pode ser 

compelido, sob pena de caracteriza<;ao de injusto constrangimento, a 

participar da reprodu<;ao simulada do fato delituoso. 0 magisterio 

doutrinario, atento ao principia que concede a qualquer indiciado ou reu 

o privilegio contra a auto-incrimina<;ao, resulta a circunstancia de que e 

essencialmente voluntaria a participa<;ao do imputado ao ato - provido 

de indiscutfvel eficacia probat6ria - concretizador da reprodu<;ao 

simulada do fato delituoso" (RT, 697/385). 

De acordo como paragrafo unico do Art. 9°, sao considerados instrut6rios da 

a<;ao penal os exames, perfcias e demais provas obtidas pelo IPM, desde que sejam 

produzidas de acordo com as disposi<;6es legais aplicaveis, previstas no CPPM ou 

na norma legal invocada para o seu suporte. 

2.8.2 Participa~ao do Advogado do lndiciado no IPM 

Tendo em vista o que dispoe o inciso LXIII, do Art. 5°, da Constitui<;ao Federal 

e o Estatuto da Advocacia do Brasil (Lei n°. 8.906, de 04 de julho de 1994), e 

assegurado ao lndiciado o direito de se fazer acompanhar por seu Advogado, 

durante o seu interrogat6rio, bern como durante a instru<;ao do IPM. Eis o que 

estabelecem os incisos Ill, XIII e XIV, do Art. 7°, do Estatuto da Advocacia do Brasil 

(BRASIL, 1994): 

Art. 7° - Sao direitos do Advogado: 
( ... ) 
Ill - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo 
sem procura9ao, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos 
em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados 
incomunicaveis; 
( ... ) 
XIII- examinar, em qualquer 6rgao dos Poderes Judiciario e Legislativo, ou 
da Administra<;ao Publica em geral, autos de processos findos ou em 
andamento, mesmo sem procura9ao, quando nao estejam sujeitos a sigilo, 
assegurada a obten<;ao de c6pias, podendo tamar apontamentos; 
XIV - examinar em qualquer reparti<;ao policial, mesmo sem procura<;ao, 
autos de flagrante e de inquerito, findos ou em andamento, ainda que 
conclusos a autoridade, podendo copiar partes e tamar apontamentos; (grifo 
nosso) 
( ... ) 
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Nao se discute hoje a possibilidade de participa<;ao do Advogado do lndiciado 

em todos os atos do I PM, apesar do Art. 16 do CPPM considera-lo urn procedimento 

sigiloso. E direito do Advogado se fazer presente, auxiliando ate o Encarregado na 

apura<;ao do fato em investiga<;ao, porque ele e considerado indispensavel a 

administra<;ao da Justi<;a e, no IPM, s6 come<;a a Justi<;a com uma apura<;ao 

independente, imparcial e impessoal, sem corporativismo. A administra<;ao militar e 

as autoridades militares nao devem temer ou opor qualquer obstaculo a participa<;ao 

do Advogado do lndiciado no curso do IPM, pois nao ha nada a ser mascarado ou 

escondido. 

0 Advogado pode solicitar a produ<;ao de provas, perguntas as pessoas 

inquiridas por intermedio do Encarregado (neste caso a criteria do Encarregado, que 

nao e obrigado a acatar, pois, como ja se mencionou, nao ha contradit6rio no IPM), 

solicitar a juntada de documentos e peti<;oes, tudo para auxiliar a forma<;ao da prova, 

sem contudo estarem evidenciadas nesse procedimento investigat6rio a instru<;ao 

contradit6ria e a ampla defesa, pois se trata mais de defesa de direitos e garantias 

individuais, aliado as garantias processuais pr6prias do lndiciado. Tudo isto e 

necessaria, porque no IPM nasce a acusa<;ao e, ao mesmo tempo, a defesa do 

envolvido. 

Ao concluir, e direito do Advogado manusear, a qualquer tempo, na instala<;ao 

militar os autos de I PM, bern como acompanhar a sua realiza<;ao, passo a passo, e, 

se desejar, obter c6pia de pe<;as dos autos. 

2.8.3 lnstaura~ao de IPM 

lnstaurar o IPM significa iniciar oficialmente a sua elabora<;ao. A instaura<;ao 

se da com a Portaria de lnstaura<;ao, baixada pelo encarregado do IPM, no prazo 

maximo de dez dias contados da designa<;ao. Como ja dissemos, as autoridades de 

polfcia judiciaria militar podem delegar atribui<;oes a oficiais, obedecendo aos 

princfpios da hierarquia e atiguidade em rela<;ao ao indiciado, fazendo isto atraves 

de Portaria de Nomea<;ao de Oficial, mas quem instaura o IPM e o seu encarregado. 

Como regra geral a Portaria de lnstaura<;ao sera sempre a folha n.0 2 dos autos de 

urn IPM. 
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Sempre que tamar conhecimento de indfcios da ocorrencia de infragao penal 

militar no ambito de seu comando, sendo a autoridade competente, a autoridade de 

polfcia judiciaria militar devera instaurar de offcio o IPM, ou delegar esta atribuigao 

para outro oficial, sob pena de cometer o crime de prevaricagao, alem de outros. 

Nao sendo a competencia sua, devera comunicar a autoridade superior, para as 

providencias cabfveis. Agora, esta obrigagao legal nao pode ser invocada para abrir 

IPM em casas em que nao ha essa indicagao. 

Muitos Comandantes determinam a instauragao de IPM em circunstancias 

que nao justificam este tipo de procedimento. E imperiosa uma analise preliminar 

profunda do fato, visando verificar se ele se reveste de indfcios de crime militar ou de 

crime comum, ou ainda de mera transgressao disciplinar. Recentemente, apenas 

para ilustrar, um jornal noticiou a acusagao de uma senhora de que teria sido 

estuprada por um Sargento, este de folga e a paisana. 

Na notfcia o Comandante daquela unidade dizia que iria instaurar o IPM, a 

pergunta e: um Policial Militar de folga, que violenta uma senhora, cometeu crime 

militar? Tal crime tern previsao na legislagao militar? A resposta e nao. Tal fato se 

constitui em crime comum, previsto no C6digo Penal Comum, mas, no entanto, fere 

a honra, o pundonor e o decoro da classe e da lnstituigao Policial Militar, devendo 

este Sargento, caso as provas apontem para a verdade dos fatos imputados, ser 

submetido a processo administrativo, visando uma pena disciplinar, podendo ate, e 

parece ser o caso, ser submetido a Conselho de Disciplina e ser exclufdo da 

Corporagao (af ha que se falar em independencia das instancias). 

Alem do exercfcio da competencia originaria das autoridades de polfcia 

judiciaria militar, para proceder de offcio ou mediante delegagao, a determinagao 

para a instauragao de I PM, de acordo com o Art. 10 do CPPM, podera ter origem 

(BRASIL, 1992): 

em virtude de requisi<;ao do Ministerio Publico; 
• par decisao do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 25; 

a requerimento da parte ofendida au de quem legalmente a represente, au 
em virtude de representa<;ao devidamente autorizada de quem tenha 
conhecimento de infra<;ao penal, cuja repressao caiba a Justi<;a Militar; e 
quando, de sindicancia feita em ambito de jurisdi<;ao militar, resulte indicia 
da existemcia de infra<;ao penal militar. 
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2.8.4 Do Encarregado do IPM e do Escrivao 

De acordo com o Art. 15 do CPPM, sera encarregado do inquerito, sempre 

que possfvel, oficial de posto nao inferior ao de capitao ou capitao-tenente; e, em se 

tratando de infraQao penal contra a seguranQa nacional, se-lo-a, sempre que 

possfvel, oficial superior, atendida, em cada caso, a sua hierarquia, se oficial o 

indiciado. A determinaQao do C6digo e expressa, no sentido de que somente oficiais 

possam ser encarregados de IPM. Nao se admite, portanto, o exerclcio desse oflcio 

por praQas, mesmo pelos Aspirantes-a-Oficiais. 

Quando se tratar de delegaQao das atribuiQ6es de polfcia judiciaria militar 

previstas no Art. 7° do CPPM, esta devera ser por tempo determinado e com fim 

objetivamente especificado na Portaria de NomeaQao. Nao existe delegaQao de 

poderes amplos e irrestritos, para se apurar tudo o que quiser. E precise que o 

objeto seja adequadamente detalhado e limitado. 

Como regra basica, a delegaQao para instauraQao de inquerito policial militar 

sempre devera recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da 

ativa, da reserva, remunerada ou nao, ou reformado. Nao sendo possfvel a 

designaQao de oficial de posto superior ao do indiciado, podera ser feita a de oficial 

do mesmo posto, desde que mais antigo. Se o indiciado e oficial da reserva ou 

reformado, nao prevalece, para a delegaQao, a antiguidade de posto. 

Apesar de o IPM ser urn procedimento inquisitive, portanto nao sujeito aos 

princfpios do devido processo legal na sua essencia, mesmo assim, alem do 

impedimenta legal, pelo fato do oficial encarregado ser mais moderno ou inferior ao 

indiciado, ainda entendo que devem ser observadas as disposiQ6es relativas a 

impedimenta e suspeiQao, previstas nos Art. 37 a 41 do CPPM, os quais serao 

transcritos a seguir, as quais impedem determinado oficial de funcionar como 

encarregado de IPM: 

Impedimenta para exercer a jurisdiQao (BRASIL, 1969): 

Art. 37. 0 juiz nao podera exercer jurisdic;:ao no processo em que: 
a) como advogado ou defensor, 6rgao do Ministerio Publico, autoridade 
policial, auxiliar de justic;:a ou perito, tiver funcionado seu c6njuge, ou 
parente consanguineo ou afim ate o terceiro grau inclusive; 
b) ele proprio houver desempenhado qualquer dessas func;:6es ou servido 
como testemunha; 
c) tiver funcionado como juiz de outra instancia, pronunciando-se, de fato ou 
de direito, sabre a questao; 
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d) ele propno ou seu conjuge, ou parente consangufneo ou afim, ate o 
terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. 
lnexistencia de atos 
Paragrafo (mico. Serao considerados inexistentes os atos praticados por juiz 
impedido, nos termos deste artigo. 

Casas de suspei<;ao do juiz (BRASIL, 1969): 

Art. 38. 0 juiz dar-se-a por suspeito e, se o nao fizer, podera ser recusado 
por qualquer das partes: 
a) se for amigo intima ou inimigo de qualquer delas; 
b) se ele, seu conjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, 
estiver respondendo a processo por fato analogo, sabre cujo carater 
criminoso haja controversia; 
c) se ele, seu conjuge, ou parente, consangufneo ou afim ate o segundo 
grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de 
ser julgado por qualquer das partes; 
d) se ele, seu conjuge, ou parente, a que alude a alfnea anterior, sustentar 
demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer 
delas; 
e) se tiver dado parte oficial do crime; 
f) se tiver aconselhado qualquer das partes; 
g) se ele ou seu conjuge for herdeiro presuntivo, donatario ou usufrutuario 
de bens ou empregador de qualquer das partes; 
h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no 
process a; 
i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. 

Suspei<;ao entre adotante e adotado, que de acordo com o Art. 39. a 

suspei<;ao entre adotante e adotado sera considerada nos mesmos termos da 

resultante entre ascendente e descendents, mas nao se estendera aos respectivos 

parentes e cessara no caso de se dissolver o vinculo da ado<;ao. 

Na Suspei<;ao por afinidade, o Art. 40 aponta que decorre de parentesco por 

afinidade, onde cessara pela dissolu<;ao do casamento que lhe deu causa, salvo 

sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento, sem 

descendentes, nao funcionara como juiz o parente afim em primeiro grau na linha 

ascendente ou descendents ou em segundo grau na linha colateral, de quem for 

parte do processo. 

Suspei<;ao provocada, de acordo com o Art. 41 . A suspei<;ao nao podera ser 

declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de prop6sito der 

motive para cria-la. 

A designa<;ao de escrivao para o inquerito cabera ao respectivo encarregado, 

se nao tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delega<;ao para aquele fim, 

recaindo em segundo ou primeiro-tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, 

subtenente ou suboficial, nos demais casas. 
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0 escrivao devera prestar compromisso legal de manter o sigilo do IPM e de 

cumprir as ordens recebidas e as determinaG6es do CPPM. 0 escrivao e auxiliar 

ativo da investigaGao e apuraGao da infraGao penal militar, nao devendo se limitar a 

transcrever os assentamentos necessarios. 

0 Oficial encarregado do IPM devera, desde logo, nos primeiros atos do IPM, 

quando avaliar as provas que imprescindivelmente tera de produzir, requerer as 

provas periciais, pois estas sao as mais demoradas, devendo ouvir o ofendido, as 

testemunhas e o lndiciado, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, 

acareaG6es, exame de corpo de delito (nao pode ser dispensado e nem suprido por 

atestado ou relat6rio medico), laudos de avaliaGao de coisa, de servibilidade de arma 

de fogo ou outro instrumento do crime, exame de ballstica, reconstituiGao dos fatos, 

proceder as buscas e apreens6es pertinentes, enfim o encarregado deve preocupar

se em realizar e anexar todas provas cabfveis. 

Visando uma boa instruGao do feito, o que resulta em garantias para o 

lndiciado, o CPPM preve uma gama de provas e atos que devem ser realizados, 

obrigatoriamente, pelo encarregado, lembrando que o IPM jamais sera arquivado 

internamente na OPM ou na lnstituiGao. Todo IPM deve, obrigatoriamente, ser 

remetido a JustiGa Militar, fazendo chegar ao Promotor de JustiGa, para a propositura 

da aGao penal ou arquivamento. GraGas a isso, e necessaria urn capricho e cuidado 

muito grande quanto as formalidade do IPM que vai passar por muitas maos, sem no 

entanto esquecer do resultado da investigaGao e da formaGao adequada da prova da 

infraGao penal e de sua autoria. 

Exemplos de alguns artigos do CPPM que tratam de coleta e realizaGao de 

prova periciais (BRASIL, 1969): 

Art. 314. A pesquisa pode ter par objeto os vestigios materiais deixados pelo crime 
ou as pessoas e coisas, que, par sua ligac;ao com o crime, possam servir-lhe de 
prova. 
Art. 321. A autoridade policial militar e a judiciaria poderao requisitar dos institutes 
medico-legais, dos laborat6rios oficiais e de quaisquer repartic;oes tecnicas, 
militares e civis, as perlcias, exames que se tornem necessarias ao processo ... 
Art. 328. Quando a infrac;ao deixar vestigia, sera indispensavel o exame de corpo 
de delito, direto e indireto, nao podendo supri-la a confissao do acusado. 
Art. 330. Os exames que tiverem par fim comprovar a existemcia de crime contra a 
pessoa abrangera: 

a) exame de lesoes corporais; 
b) exames de sanidade ffsica; 
c) exame de sanidade mental; 
d exames cadavericos, precedidos ou nao de exumac;ao; 
e) exames de identidades de pessoas; 
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f) exames de laborat6rio; 
g exames de instrumentos que tenham servido a pratica de crime. 

Art. 342 Proceder-se-a avaliac;ao de coisas destruidas, deterioradas ou que 
constituam produto de crime. 

2.8.5 Prazo para Elabora~ao do IPM 

0 IPM, como regra, devera ser encerrado (como prazo de elaboragao), no 

prazo de quarenta dias. Em situagoes de absoluta necessidade e devidamente 

justificado, existindo exames e perfcias a serem realizadas, ou diligencias julgadas 

indispensaveis, este prazo podera ser prorrogado por ate vinte dias, o que faz com 

que o prazo total seja de ate sessenta dias. 

Os pedidos de prorrogagoes sempre deverao ser realizados com a devida 

antecedencia, de modo que possam ser apreciados pela autoridade delegante. 

Quando se apurar infragao penal atribufda a indiciado preso, o prazo sera de vinte 

dias, improrrogaveis. Este prazo, se o IPM iniciar com o indiciado preso, sera 

contado a partir de sua instauragao e se ele for preso durante a fruigao do prazo 

regulamentar, a partir do momenta de sua prisao, conta-se o prazo fatal de vinte 

dias. 

A regra citada acima esta contida no Art. 20 do CPPM. Diante dos 

apontamentos vern uma pergunta: Se o prazo do I PM, inclufda a prorrogagao, ja tiver 

transcorrido cinquenta dias, momenta em que se efetiva a prisao do indiciado, qual 

sera o prazo final para a sua conclusao? 0 de sessenta dias? Ou o prazo se estende 

ate aos setenta dias, em fungao da regra do indiciado preso? De acordo com o 

espfrito da norma castrense, o prazo maximo para a conclusao do IPM e o de 

sessenta dias. Neste caso, se ocorrer a prisao durante o perfodo de prorrogagao do 

prazo, o prazo final deste e que devera indicar o dia do encerramento do I PM. 

Com base no que dispoe o § 2°, do Art. 20 do CPPM, alem dos prazos ja 

citados, oportunamente, o encarregado podera solicitar ao Juiz Auditor prazo 

adicional ao de prorrogagao regulamentar, para a conclusao do IPM. 

2.8.6 Prisao do lndiciado 

Conforme aponta o Art. 18 do CPPM (BRASIL, 1969): 
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Art. 18. lndependentemente de flagrante delito, o indiciado podera ficar 
detido, durante as investigagoes policiais, ate trinta dias, comunicando-se a 
deten9ao a autoridade judiciaria competente. Esse prazo podera ser 
prorrogado, por mais vinte dias, pelo comandante da Regiao, Distrito Naval 
ou Zona Aerea, mediante solicitagao fundamentada do encarregado do 
inquerito e por via hierarquica. 
Prisao preventiva e menagem. Solicita9ao 
Pan3grafo (mico. Se entender necessaria, o encarregado do inquerito 
solicitara, dentro do mesmo prazo ou sua prorrogagao, justificando-a, a 
decreta9ao da prisao preventiva ou de menagem, do indiciado. 

Pelo que esta regrado nesse dispositivo, o encarregado, em tese, tern o poder 

de expedir ordem de prisao ao indiciado, independente de flagrante delito, bastando, 

para sua formalizayao, simples comunicayao a autoridade competente, que no caso 

subentende-se, pela regra de prorrogayao, ser a autoridade delegante. 

Ha varios autores que defendem que esse artigo ainda esta em vigor, 

podendo, a detenyao ser determinada nos crimes militares pr6prios, em virtude do 

que dispoe o inciso LXI, do Art. 5° da Constituic;ao Federal, o qual diz que ninguem 

sera preso senao em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciaria competente, salvo nos casos de transgressao militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei. Mesmo em virtude destas posiy6es, 

resolvemos optar pela corrente que considera tacitamente revogado o Art. 18 do 

CPPM, no sentido de fixar entendimento de que, salvo as hip6teses de prisao em 

flagrante delito, a prisao do indiciado somente podera se dar por ordem judicial, 

independente do crime militar ser proprio ou nao. 

Diante da posiyao defendida, o encarregado, caso seja necessaria e 

justificavel, podera representar ao Juiz Auditor por duas especies de prisao 

provis6ria do indiciado: a prisao temporaria e a prisao preventiva, no curso do IPM. 

A prisao temporaria e regulada pela Lei n°. 7.960, de 21 de dezembro de 

1989. Pelo que dispoe essa lei, a prisao temporaria sera decretada pelo Juiz, em 

face da representac;ao da autoridade policial ou de requerimento do Ministerio 

Publico, e tera o prazo de cinco dias, prorrogavel por igual perlodo em caso de 

extrema e comprovada necessidade. De acordo com o § 3°, do Art. 2° da Lei n.0 

8.072, de 25 de julho de 1990, que dispoe sobre os crimes hediondos, quando se 

tratar destes crimes, o prazo de durac;ao da prisao temporaria sera de trinta dias, 

prorrogavel por igual perfodo em caso de extrema e comprovada necessidade. 



A prisao temporaria somente podera ser executada depois da expedic;ao de 

mandado judicial, quando: 

• imprescindfvel para as investigac;oes do inquerito policial; 
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• 0 indicado nao tiver resid€mcia fixa ou nao fornecer elementos 

necessarios ao esclarecimento de sua identidade; 

• houver fundadas razoes, de acordo com qualquer prova admitida na 

legislac;ao penal, de autoria ou participac;ao do indiciado nos seguintes 

crimes: 

• homicfdio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 

• sequestra ou carcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1 o e 2°); 

• roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°,2° e 3°); 

• extorsao (art. 158, caput, e seus §§ 1 o e 2°); 

• extorsao mediante sequestra (art. 159, caput, e seus §§ 1°,2° e 3°); 

• estupro (art. 213, caput, e sua combinac;ao com o art. 223, caput, e 

paragrafo unico ); 

• atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinac;ao como art. 

223, caput, e paragrafo unico ); 

• rapto violento (art. 219, e sua combinac;ao com o art. 223 caput, e 

paragrafo unico ); 

• epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1 °); 

• envenenamento de agua potavel ou substancia alimentfcia ou medicinal 

qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); 

• quadrilha ou banda (art. 288), todos do C6digo Penal; 

• genocfdio (arts. 1 o, 2° e 3° da Lei no 2.889, de 1 o de outubro de 1956), 

em qualquer de sua formas tfpicas; 

• tratico de drogas (art. 12 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976); 

• crimes contra o sistema financeiro. 

A prisao preventiva esta prevista no CPPM. De acordo como Art. 254, a prisao 

preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justic;a, de offcio, a 

requerimento do Ministerio Publico ou mediante representac;ao da autoridade 

encarregada do inquerito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, 

concorrendo os requisitos seguintes: 

• prova do fato delituoso; 

• indicios suficientes de autoria. 
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• Entretanto, de acordo com o Art. 255, a prisao preventiva, aiE§m dos 

requisitos ja citados, devera fundar-se em urn dos seguintes casos: 

• garantia da ordem publica; 

• conveniencia da instru9ao criminal; 

• periculosidade do indiciado ou acusado; 

• seguran9a da aplica9ao da lei penal militar; 

• exigencia da manuten9ao das normas ou principios de hierarquia e 

disciplina militares, quando ficarem amea9ados ou atingidos com a 

liberdade do indiciado ou acusado. 

De acordo com o Art. 257 o juiz deixara de decretar a prisao preventiva, 

quando, por qualquer circunstancia evidente dos autos, ou pela profissao, condi96es 

de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este nao fuja, nem 

exer9a influencia em testemunha ou perito, nem impe9a ou perturbe, de qualquer 

modo, a a9ao da justi9a. 

2.8. 7 Ofendido 

No direito penal militar nao ha o conceito de vitima e sim de ofendido, em 

virtude de que em muitos crimes o sujeito passivo da infra9ao penal sera a 

administra9ao militar ou suas institui96es. 0 ofendido e na verdade a propria vitima 

da a9ao delituosa, o sujeito passivo, ou seja, o titular do direito lesado pela a9ao ou 

omissao do agente ativo. Ha varios autores que ate consideram, como regra geral, 

que o Estado em tese seria o unico ofendido, em fun9ao da sua necessaria 

capacidade de presta9ao jurisdicional, que impede o particular de fazer justi9as com 

as proprias maos, ate porque toda infra9ao penal constitui urn atentado a ordem 

juridica posta. 

Em fun9ao de sofrer a a9ao fisica da conduta delituosa, quando o ofendido 

tratar-se de pessoa fisica, o valor de suas declara96es devera ser relativo, ao do seu 

interesse na causa, ate porque ele nao devera prestar o compromisso legal, proprio 

das testemunhas. 

A condi9ao de ofendido impoe reservas as suas afirma96es e declara96es, 

sem contudo deixarem de serem apreciadas, pois elas servem como indicativa de 

constru9ao da prova. A prova oferecida pelo ofendido sera considerada valida se 
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convalidada por outras constantes do caderno processual ou inquisitorial. Em certos 

delitos, muitas vezes, ela poderc~ ate ser a (mica prova existente. 

No CPPM os procedimentos aplicaveis ao ofendido estao inseridos nos Art. 

311 a 313. Sempre que possfvel o ofendido devera ser inquirido e por determina<;ao 

do Art. 13 devera ser o primeiro, embora isto nao possa ser entendido como uma 

regra impositiva e inflexfvel, pelo menos no IPM. 

Esta regra nao pode ser absoluta, ate porque muitas vezes o ofendido fica 

gravemente ferido, s6 podendo ser ouvido algum tempo depois de instaurado o 

procedimento inquisitorial, ou perdendo a propria vida. Ao ofendido devera ser 

perguntado sabre as circunstancias da infra<;ao penal, quem seja ou presuma ser o 

autor, as provas que possa indicar, reduzindo a termo suas declara<;5es (Termo de 

Perguntas ao Ofendido ). 

0 ofendido devera ser notificado a comparecer em dia, hora e local para ser 

ouvido, podendo, no caso da recusa, ser conduzido a presenga da autoridade, sem 

que este ato implique em qualquer tipo de sangao. 

Em jufzo as declarag5es do ofendido deverao ser feitas na presenga do 

acusado, que podera contradita-las no todo ou em parte, bem como que esclare<;a 

ponto de suas afirma<;5es. No IPM o ofendido, assim como as demais pessoas a 

serem inquiridas, serao separadamente perguntadas. 0 indiciado nao tem o direito 

de estar presente nestas sess5es, em fun<;ao de que trata-se de procedimento de 

natureza inquisitorial, nao sujeito aos princfpios da ampla defesa ou do contradit6rio, 

como ja dissemos. 

0 ofendido ainda podera ser inquirido atraves de carta precat6ria, tanto no 

IPM como na fase processual. 

2.8.8 Testemunha 

0 vocabulo testemunha provem do latim "testimonium"' que quer dizer a 

pessoa que atesta a veracidade de um ato ou de um fato, que viu ou soube das 

circunstancias em que uma determinada situagao aconteceu. A prova testemunhal e 

uma das mais importantes no direito penal, em fun<;ao de que as condutas s6 podem 

ser descritas a partir do que a testemunha viu ou sabe sabre o autor da infra<;ao 

penal. Contudo, apesar da sua importancia, ela tambem nao deve ser vista como 
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prova absoluta, em fun<;ao de que esta sujeita a pressoes e a ser persuadida pelas 

partes. 

No CPPM os procedimentos sabre testemunhas estao inseridos nos Art. 347 

a 364. As testemunhas, para que compare<;am, em dia, hora e local para serem 

inquiridas, serao notificadas diretamente pela autoridade. 0 termo proprio e esse 

mesmo - notifica<;ao, pois nao se trata de urn pedido e sim da comunica<;ao de uma 

imposi<;ao. 0 comparecimento da testemunha e obrigat6rio, nao podendo ela eximir

se, salvo impedimenta devidamente comprovado, nos casas de for<;a maior ou outra 

circunstancia por ela apresentada que possa ser entendida como causa que de fato 

impediu-a de comparecer, ou seja que ha dolo no seu nao comparecimento. 

Quando se tratar de servidores publicos ou de militares, devera ser dirigida 

requisi<;ao (solicita<;ao) ao seu chefe imediato, pedindo o seu comparecimento. No 

caso de militar de patente superior a do encarregado do IPM, mesmo assim o 

comparecimento sera obrigat6rio, em fun<;ao de que todo militar quando participa de 

atos desta natureza esta cumprindo uma determina<;ao superior, ou seja a ordem 

expressa no offcio de apresenta<;ao. 

As testemunhas que deliberadamente, sem justa motivo, deixarem de atender 

a notifica<;ao, poderao ser conduzidas coercitivamente a presen<;a da autoridade 

para serem inquiridas. No caso de condu<;ao coercitiva, havendo recusa ou 

resistemcia ao cumprimento da ordem, podera ser imposta pelo Juiz Auditor a prisao 

por ate quinze dias a testemunha. No curso do IPM, quando uma testemunha se 

recusa a atender a notifica<;ao do encarregado, costumeiramente se deve repetir a 

notifica<;ao por mais duas vezes, com a finalidade de tentar convencer a testemunha 

a comparecer, principalmente mostrando-lhe a importancia de suas declara<;oes 

para a forma<;ao da prova. 

Caso a persistemcia nao de resultado e sendo mesmo imprescindivel a sua 

inquiri<;ao, o encarregado devera solicitar ao Juiz Auditor a expedi<;ao de mandado 

de condu<;ao coercitiva da testemunha, com o emprego de for<;a se necessaria for. 

Nesta hip6tese a recusa da testemunha podera ate configurar o crime de 

desobediencia. De posse da ordem judicial a testemunha sera compelida a 

comparecer perante o encarregado do I PM. Sem a ordem judicial o encarregado nao 

podera conduzir ou determinar a condu<;ao da testemunha a sua presen<;a. 
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No IPM nao ha urn numero limite, mfnimo ou maximo, de testemunhas a 

serem inquiridas. 0 encarregado devera inquirir todas as pessoas que souberem ou 

tiverem informag6es importantes sabre a infragao penal investigada. 

A princfpio qualquer pessoa podera ser testemunha, independente de idade, 

sexo, cor, religiao, etc., entretanto, o ascendente, o descendente, o afim em linha 

reta, o conjuge, ainda que desquitado, e o irmao de acusado, bern como pessoa 

que, com ele, tenha vinculo de adogao, salvo quando nao for possfvel, par outro 

modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstancias, estao 

dispensados da obrigagao legal de depor, conforme aponta o Art. 354 do CPPM. 

Sao tambem proibidas de depor as pessoas que em razao de fungao, ministerio, 

offcio ou profissao, devam guardar segredo do que souberem, salvo se 

desobrigadas pela parte interessada. 

Tambem existem algumas pessoas que estao desobrigadas de comparecer 

mediante notificagao, devendo ser inquiridas em local, dia e hora previamente 

ajustado entre elas eo encarregado do IPM. Sao elas: 

• o presidente e o vice-presidente da Republica, os governadores e 

interventores dos Estados, os ministros de Estado, os senadores, os 

deputados federais e estaduais, os membros do Poder Judiciario e do 

Ministerio Publico, o prefeito do Distrito Federal e dos Municfpios, os 

secretaries dos Estados, os membros dos Tribunais de Contas da Uniao 

e dos Estados, o presidente do Institute dos Advogados Brasileiros e os 

presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Secionais da Ordem 

dos Advogados do Brasil; 

• as pessoas impossibilitadas par enfermidade ou por velhice, que serao 

inquiridas onde estiverem. 

Sob a 6tica do Art. 352, no Termo de lnquirigao de Testemunha, a testemunha 

deve declarar seu nome, idade, estado civil, residencia, profissao e Iugar onde 

exerce atividade, se e parente, e em que grau, do acusado e do ofendido, quais as 

suas relag6es com qualquer deles, e relatar o que sabe ou tern razao de saber, a 

respeito do fato delituoso narrado na denuncia e circunstancias que com o mesmo 

tenham pertinencia, nao podendo limitar 0 seu depoimento a simples declaragao de 
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que confirma o que prestou no inquerito. Sendo numeraria ou referida, prestara o 

compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado. 

Antes de prestar seu depoimento a testemunha devera prestar o compromisso 

legal. Compromissada, a testemunha sera obrigada a responder a todas as 

perguntas que lhe forem feitas pelo encarregado do IPM. 0 direito constitucional de 

ficar em sih§ncio aplica-se somente ao acusado. Nao pratica o crime de perjurio 

somente a testemunha que mente, mas aquela que tambem omite detalhes do que 

sabe ou se recusa a falar o que sabe sobre a infra<;ao penal. 

No curso do IPM nao se aplica o instituto da contradi<;ao de testemunha, em 

fun<;ao de que nao ha acusa<;ao e acusado. Apesar da participa<;ao do advogado do 

indiciado ser livre, inclusive sendo lhe assegurando o direito de presenciar a 

inquiri<;ao de testemunhas, nao podera ele contestar as declara<;6es ou as respostas 

proferidas pelas testemunhas. A criteria do encarregado do IPM podera a 

testemunha responder as perguntas formuladas pelo advogado do indiciado. Todas 

as perguntas a testemunha serao sempre feitas pelo encarregado. 0 advogado nao 

pode se dirigir diretamente a testemunha ou ao ofendido, para indaga<;6es e 

perguntas. 

As testemunhas deverao ser inquiridas separadamente, de modo que uma 

nao possa presenciar ou ouvir o que outra esta declarando ou tomar conhecimento 

do que ja foi declarado. Pelo que regra o Art. 19 do CPPM, tanto a testemunha como 

as demais pessoas a serem ouvidas no IPM, devem ser inquiridas durante o dia, em 

periodo que medeie entre as sete e dezoito horas, exceto em casos de urgencia. 0 

que se quer evitar e a realiza<;ao de inquiri<;6es na calada da noite. Nao ha 

impedimenta para a realiza<;ao de inquiri<;6es em dias nao uteis, feriados ou finais de 

semana. A testemunha tambem nao devera ser inquirida por mais de quatro horas 

consecutivas, sendo lhe facultado descanso de meia hora, caso o tempo de 

inquiri<;ao seja superior aquele. As inquiri<;6es nao concluidas ate as dezoito horas, 

como regra, devem ser transferidas para o dia seguinte. 

Durante as inquiri<;6es as perguntas devem ser direcionadas no sentido de 

que as impress6es pessoais da testemunha nao sejam evidenciadas sobre a 

infra<;ao penal e sua autoria, para evitar a invalida<;ao da prova. A narrativa feita pela 

testemunha deve ser sobre o fato em investiga<;ao e nao sobre suas conclusoes 

pessoais. 
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Quando a testemunha nao residir na sede dos trabalhos do I PM, nao existindo 

forma do deslocamento ate o local mais apropriado, tanto par parte da testemunha 

como do escrivao e encarregado, aquela poderc~ ser inquirida atraves de carta 

precat6ria. De acordo como Art. 361 do CPPM, no curso do inquerito policial militar, 

o seu encarregado poderc~ expedir carta precat6ria a autoridade militar superior do 

local onde a testemunha estiver servindo ou residindo, a fim de notifica-la e inquiri-la, 

ou designar oficial que a inquira, tendo em atenc;ao as normas de hierarquia, se a 

testemunha for militar. 

Com a precat6ria, enviara c6pias da parte que deu origem ao inquerito e da 

portaria que lhe determinou a abertura, e os quesitos formulados, para serem 

respondidos pela testemunha, alem de outros dados que julgar necessarios ao 

esclarecimento do fato. Quando se tratar de carta precat6ria a ser expedida a outra 

autoridade militar da PMPR, o encarregado podera fazer a deprecata diretamente a 

ela. Quando se tratar de expedic;ao a autoridade militar federal ou de outra co-irma, 

devera a deprecata ser expedida atraves do Comandante-Geral da PMPR. 

2.8.9 lndiciado 

lndiciado e a denominac;ao que se da ao militar objeto de investigac;ao no 

IPM. Ele nao e acusado, mas sujeito sabre o qual ha indicios de que cometeu um 

crime militar. Da mesma forma o indiciado nao esta subjudice, pelo fato de estar 

respondendo a IPM. A melhor definic;ao de indiciado talvez fosse a de suspeito. 86 e 

considerado subjudice o militar que for denunciado perante a Justic;a Militar, isto 

ap6s o recebimento pelo juiz. 

0 indiciado podera ser qualquer militar. Pelo que consta do Art. 13 do CPPM 

o encarregado do IPM devera ouvir o indiciado. Nao existe no c6digo um 

procedimento proprio para a oitiva do indiciado, devendo-se aplicar a este os 

procedimentos, no que couber, relativos ao acusado, previsto nos Art. 302 a 306. 

0 indiciado devera, obrigatoriamente, ser interrogado pessoalmente pelo 

encarregado do IPM, nao podendo o procedimento ser realizado atraves de 

precat6ria. 0 termo aplicavel ao indiciado, para o registro de suas declarac;oes e 

Termo de Perguntas ao lndiciado. 
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0 indiciado devera ser interrogado e, qualificado num s6 ato, no Iugar, dia e 

hora designados pelo encarregado do IPM. A autoridade com ascendencia funcional 

e hierarquica sobre o indiciado devera determinar a sua apresentac;ao, mediante 

solicitac;ao do encarregado. Quando o indiciado estiver preso, o seu interrogat6rio 

podera ser feito nas dependencias do local onde se acha preso, nao sendo 

necessaria a sua remoc;ao, mediante custodia. 

No termo deverao ser consignadas as perguntas que o indiciado deixar de 

responder, bern como as razoes que ele invocar para permanecer em silencio ou 

para a nao resposta. 0 indiciado nao e obrigado a responder as perguntas que lhe 

forem feitas, podendo permanecer em silencio, assim como nao presta compromisso 

legal de dizer a verdade. 

0 indiciado nao pode ser obrigado a confessar o crime, cujos indicios 

apontam para ele, porque nao ha o dever de confissao. Em func;ao dessa garantia 

processual, ele podera ate mentir, nas suas respostas e na apresentac;ao da sua 

versao sobre os fatos. No caso de ficar comprovado que ele mentiu no curso do I PM, 

mesmo assim, ele nao podera ser punido disciplinarmente por isso, pois aquela foi a 

sua verdade e caso aquela fosse exigida sempre, a lei estaria contemplando o dever 

obrigat6rio de confissao. Cabe ao Encarregado do IPM produzir as provas 

convincentes da autoria e materialidade da infrac;ao penal, independente da versao 

do indiciado. As provas produzidas podem tambem apontar a sua inocencia. 

De acordo com o Art. 306 do CPPM, o indiciado sera perguntado sobre o seu 

nome, naturalidade, estado, idade, filiac;ao, residencia, profissao ou meios de vida e 

Iugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e escrever e se tern defensor. 

Respondidas essas perguntas, poderao ainda, caso necessaria, o 

interrogat6rio ser dirigido com as seguintes quest6es, alem das elencadas pelo 

encarregado do IPM: 

• onde estava ao tempo em que foi cometida a infrac;ao e se teve notlcia 

desta e de que forma; 

• se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas, desde quando e se tern 

alguma coisa a alegar contra elas; 

• se conhece as provas contra ele apuradas e se tern alguma coisa a alegar 

a respeito das mesmas; 

• se conhece o instrumento com que foi praticada a infrac;ao, ou qualquer 

dos objetos com ela relacionados e que tenham sido apreendidos; 
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• se e verdadeira a imputa<;ao que lhe e feita; 

• se, nao sendo verdadeira a imputa<;ao, sabe de algum motivo particular a 

que deva atribui-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser 

imputada a pratica do crime e se com elas esteve antes ou depois desse 

fa to; 

• se esta sendo ou ja foi processado pela pratica de outra infra<;ao e, em 

caso afirmativo, em que juizo, se foi condenado, qual a pena imposta e se 

a cumpriu; 

• se tern quaisquer outras declara<;6es a fazer. 

Quando se tratar de confissao, esta devera: 

• ser feita perante o encarregado do I PM; 

• ser feita na presen<;a de testemunhas; 

• ser livre, espontanea e expressa; 

• versar sobre o fato principal; 

• ser verossimil; 

• ter compatibilidade e concordancia com as demais provas do I PM. 

2.8.1 0 Do Reconhecimento de Pessoa e de Coisa 

No curso do procedimento inquisitorial, quando houver necessidade de se fazer 

o reconhecimento de pessoa, proceder-se-a da seguinte forma, conforme indica o 

Art. 368 do CPPM: 

• a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento sera convidada a 

descrever a pessoa que deva ser reconhecida; 

• a pessoa cujo reconhecimento se pretender, sera colocada, se possivel, 

ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhan<;a, 

convidando-se a aponta-la quem houver de fazer o reconhecimento; 

• se houver razao para recear que a pessoa chamada para o 

reconhecimento, por efeito de intimida<;ao ou outra influencia, nao diga a 

verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade 

providenciara para que esta nao seja vista por aquela. 
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Quando o reconhecimento esta sendo feito no curse do IPM e de vital 

importancia que o reconhecedor, normalmente ofendido ou testemunha, tenha a sua 

identidade preservada, para facilitar o procedimento de reconhecimento e evitar 

qualquer tipo de possibilidade de represalia. 

0 reconhecimento devera ser registrado em Termo de Reconhecimento, 

lavrado de forma pormenorizado, subscrito pelo encarregado do IPM, pela pessoa 

chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. 

Reconhecimento sem testemunhas presenciais nao sera considerado valido. 

No reconhecimento de coisa, proceder-se-a com as mesmas cautelas 

estabelecidas para o reconhecimento de pessoas. Quando varias pessoas forem 

chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou coisa, cada uma o tara em 

separado, evitando-se qualquer comunicagao entre elas. Se forem varias as pessoas 

ou coisas que tiverem de ser reconhecidas, cada uma o sera por sua vez. 

2.8.11 Busca e Apreensao 

No curse da investigagao policial militar poderao ser necessarias a realizagao 

de diligemcias para se tentar encontrar instrumentos, armas e objetos que possam 

servir de prova do fato delituoso, tanto em pessoas como em residencias. 0 c6digo 

diz que a investigagao podera ser efetuada atraves desta diligencia, tanto em 

pessoas como em domicflios. Antes que qualquer agao de investigagao seja 

realizada, e precise que se tenha entendimento das garantias constitucionais 

relativas ao domicflio e a propria pessoa. 

De acordo com o que estabelece o incise XI, do Art. 5° da Constituigao 

Federal, a casa e asilo inviolavel do individuo, ninguem nela podendo penetrar sem 

o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinagao judicial. Como no procedimento 

inquisitorial nao se estara tratando de situagao excepcional ( caso de flagrante ou de 

socorro), ao encarregado s6 resta proceder a busca domiciliar com o consentimento 

do morador ou mediante autorizagao judicial. 

De acordo com o c6digo, a busca domiciliar consiste na procura de materiais e 

provas de ilicito penal portas a dentro, 0 que significa a "violagao" da liberdade 
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individual relativa a privacidade do domicflio. A busca domiciliar se justifica, quando 

fundadas raz6es existirem para: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

prender criminosos; 

apreender coisas obtidas por meios criminosos ou guardadas 

ilicitamente; 

apreender instrumentos de falsificagao ou contrafagao; 

apreender armas e munig6es e instrumentos utilizados na pratica de 

crime ou destinados a fim delituoso; 

descobrir objetos necessaries a prova da infragao ou a defesa do 

acusado; 

apreender correspondencia destinada ao acusado ou em seu poder, 

quando haja fundada suspeita de que o conhecimento do seu conteudo 

possa ser util a elucidagao do fato; 

• apreender pessoas vftimas de crime; 

• colher elemento de convicgao. 

Caso a busca domiciliar nao seja consentida pelo morador, s6 resta ao 

encarregado do IPM representar pela expedigao de ordem judicial para esse fim, que 

devera ser fundamentada numa das raz6es apontadas. A busca domiciliar nao pode 

ser determinada de offcio pelo encarregado do IPM, estando revogada a disposigao 

constante do Art. 176 e 177 do CPPM. A representagao pela busca domiciliar, alem 

dos motivos e fundamentos, devera indicar o mais precisamente possfvel, a casa em 

que sera realizada a diligencia e o nome de seu morador ou proprietario. E prudente, 

que junto com o pedido de busca domiciliar, tambem seja solicitada a autorizagao 

judicial para se proceder a busca pessoal e revista em pessoas que sejam 

encontradas no local de busca domiciliar, para evitar a ocultagao de alguma prova 

ou instrumento que se procura. 

Quando se tratar de busca em domicflio de militar, esta devera ser executada 

por militar capaz, respeitando-se as prerrogativas e a hierarquia militar. Ja houve 

casas de busca domiciliar, no curso de IPM a que respondia praga especial, filho de 

oficial superior, como qual residia. Neste caso, se o encarregado do IPM nao atende 

aos requisites, devera solicitar a autoridade superior a designagao de oficial 

especialmente para esse fim. 
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De posse da ordem judicial, que autoriza a busca domiciliar, esta s6 paden~ ser 

realizada durante o perfodo considerado dia, adotando-se os seguintes 

procedimentos, de acordo com o Art. 179 do CPPM: 

• se o morador estiver presente: 

o ler-lhe-a, o mandado judicial de busca e apreensao, identificar-se

a e dira 0 que pretende; 

o convida-lo-a a franquiar a entrada, sob pena de a for9ar se nao 

for atendido; 

o uma vez dentro da casa, se estiver a procura de pessoa ou coisa, 

convidara o morador a apresenta-la ou exibi-la; 

o se nao for atendido ou se tratar-se de pessoa ou coisa incerta, 

procedera a busca; 

o se o morador ou qualquer outra pessoa recalcitrar ou criar 

obstaculo usara da for9a necessaria para veneer a resistencia ou 

remover o empecilho e arrombara, se necessaria, quaisquer 

m6veis ou compartimentos em que, presumivelmente, possam 

estar as coisas ou pessoas procuradas; 

• se o morador estiver ausente: 

o tentara localiza-lo para lhe dar ciencia da diligencia e aguardara a 

sua chegada, se puder ser imediata; 

o no caso de nao ser encontrado o morador ou nao comparecer 

com a necessaria presteza, convidara pessoa capaz, que 

identificara para que conste do respectivo auto, a fim de 

testemunhar a diligencia; 

o entrara na casa, arrombando-a, se necessaria; 

o tara a busca, rompendo, se preciso, todos os obstaculos em 

m6veis ou compartimentos onde, presumivelmente, possam estar 

as coisas ou pessoas procuradas; 

No caso de Casa desabitada: 

• se a casa estiver desabitada, tentara localizar o proprietario, procedendo 

da mesma forma como no caso de ausencia do morador. 
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0 rompimento de obstaculos deve ser feito com o menor dano possfvel a 
coisa ou compartimento passfvel da busca, providenciando-se, sempre que possfvel, 

a interven~ao de serralheiro ou outro profissional habilitado, quando se tratar de 

remover ou desmontar fechadura, ferrolho, pe~a de segredo ou qualquer outro 

aparelhamento que impe~a a finalidade da diligencia. 

Os livros, documentos, papeis e objetos que nao tenham sido apreendidos 

devem ser repostos nos seus lugares. Em casa habitada, a busca sera feita de modo 

que nao moleste os moradores mais do que o indispensavel ao born exito da 

diligencia. 

Finda a diligencia de busca, de acordo com o Art. 189, em qualquer situa~ao, 

lavrar-se-a auto circunstanciado da busca e apreensao, assinado por duas 

testemunhas, com declara~ao do Iugar, dia e hora em que se realizou, com cita~ao 

das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, 

com as respectivas identidades, bern como de todos os incidentes ocorridos durante 

a sua execu~ao. 

2.8.12 Acareac;ao 

Conforme Varjao de Azevedo (2004), a acarea~ao sera reduzida a termo e 

somente devera ser realizada quando fundamental para o esclarecimento de 

divergencias sobre fatos e circunstancias relevantes acerca da irregularidade que se 

apura. No termo de acarea~ao deverao se reproduzir os pontos divergentes dos 

depoimentos ou declara~6es anteriores, de forma resumida. A autoridade nao 

devera se dar por satisfeita com a simples ratifica~ao dos depoimentos ou 

declara~6es anteriores, mas procurar esclarecer, pela perquiri~ao insistente e pelas 

rea~6es emotivas dos acareados, qual deles falta com a verdade. A acarea~ao entre 

subordinado e superior hierarquico, mesmo no IPM, nao deve ser realizada, sob 

pena de contrariar a hierarquia e disciplinas militares, salvo se por ordem judicial. 

Apesar da sua previsao legal, na pratica se observa ser de pouca eficacia a 

acarea~ao. 
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2.9 PRISAO EM FLAGRANTE DELITO NOS CRIMES MILITARES 

Parte-se agora para a prisao em flagrante delito nos crimes militares, 

atividade jurldica cuja formaliza9ao fica a cargo dos Oficiais que atuam nas Policias 

Militares, ou Oficiais Bombeiros Militares, em ambito Nacional. 

2.9.1 Prisao em Flagrante Delito 

De acordo com Manoel (2005), prisao, como ensina diversos autores, e a 

supressao da liberdade individual, ou seja, do direito de ir, vir, permanecer ou estar 

em determinado Iugar, conforme assegura a Constitui9ao Federal no seu Art. 5°. A 

prisao se processa mediante o recolhimento do preso em local proprio e adequado a 

esse fim. Nas dependencias da Corpora9ao nao existe mais o "xadrez", de modo 

que todos os militares que forem presos e autuados em flagrante delito devem ser 

conduzidos para estabelecimentos prisionais. Na PMPR, quando policiais-militares 

sao presos em flagrante delito, normalmente sao conduzidos ao COCT - Centro de 

Observa9ao Criminol6gica e Triagens, anexo ao Batalhao de Polfcia de Guardas, 

inclusive Oficiais. 

0 inciso LXI, do Art. 5°, da Constitui9ao Federal (1988), aponta que "ninguem 

sera preso senao em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciaria competente, salvo nos casos de transgressao militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei". Como ja abordamos, fora da situa9ao de 

flagrante delito, mesmo nos crimes militares pr6prios, a autoridade militar nao pode 

mais determinar a prisao de militares, sendo necessaria para isso a decreta9ao da 

prisao temporaria ou da prisao preventiva por autoridade judiciaria (Juiz de Direito). 

A liberdade individual s6 podera ser suprimida nas hip6teses elencadas, pois caso 

contrario, se estara cometendo o crime de abuso de autoridade. 

Conforme apontado por Manoel (2005), a prisao em flagrante delito e aquela 

realizada com a "certeza visual" de que alguem esta cometendo uma infra9ao penal 

tipificada na lei penal. Prender alguem em flagrante delito e capturar essa pessoa no 

momento em que esta cometendo o crime ou instantes ap6s ter cometido. De acordo 

com o Art. 244, do CPPM, considera-se em flagrante delito aquele que: 

• esta cometendo o crime; 



69 

• acaba de comete-lo; 

• e perseguido logo apos o fato delituoso em situac;ao que fac;a acreditar 

ser ele o seu autor; 

• e encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou 

papeis que fac;am presumir a sua participac;ao no fato delituoso. 

• Decorrente das disposic;oes desse artigo, os autores nos ensinam que 

ha ali conceituado tres tipos de flagrantes: em sentido proprio; improprio 

e presumido. 

Na sequencia serao discutidas algumas modalidades de flagrantes, relatadas 

por Manoel (2005). 

0 flagrante em sentido proprio constitui o flagrante verdadeiro, caracterizado 

quando o autor do crime militar e encontrado cometendo o crime ou no exato 

instante que acabou de comete-lo. E quando o responsavel pela prisao tera a 

certeza visual e incontestavel de quem cometeu o crime. 

0 flagrante improprio e 0 chamado quase flagrante, porque sua 

caracterizac;ao ira depender de circunstancia futura, em func;ao da perseguic;ao feita 

ao criminoso logo apos a pratica do delito, encontrando-o em situac;ao que fac;a 

acreditar ser ele o autor, sem, contudo ter a certeza visual. 

0 flagrante presumido ocorre quando o sujeito e encontrado logo depois, com 

instrumentos, armas, objetos, materiais, papeis, ou de outras provas relacionadas ao 

crime, ligando-o com ele, permitindo uma presunc;ao de ser ele o criminoso 

procurado. 

Manoel (2005) aponta que as express6es logo apos e logo depois, nos dao 

uma ideia de diferenc;a de gradac;ao entre elas. A primeira nos sugere urn espac;o de 

tempo menor, ao passo que a segunda nos parece admitir urn lapso temporal maior. 

Nao ha uma definic;ao objetiva de quanta dura cada uma delas, entretanto as duas 

precisam ser comprovada atraves dos atos de investigac;ao policial e de diligencias 

de busca e captura. 

A prisao em flagrante delito pressup6e que o autor do crime seja encontrado 

cometendo o crime, logo apos ou em circunstancias que se presuma ser ele o autor 

do delito. Agora, apos o cometimento do delito, se o autor se apresentar 

espontaneamente a autoridade nao estara em situac;ao de flagrante delito, portanto 

nao podera ser autuado em flagrante delito. 
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Quando o militar se apresenta ao seu superior, logo ap6s cometer crime, 

devera ser lavrado o respectivo Termo de Apresenta(fao Espontanea, que devera ser 

instrufdo com os Autos de Exibi<fao e Apreensao de armas, papeis, materiais e 

instrumentos, utilizados pelo autor do crime militar, os quais servirao de prova. 

Contudo, a apresenta(fao espontanea nao significa confissao de crime, mas urn 

indicativa dessa circunstancia. A lavratura do termo esta prevista no Art. 262 do 

CPPM, conforme segue (Brasil, 1969): 

Art. 262. Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar
se-ao por termo as declara{(6es que fizer. Se o comparecimento nao se der 
perante a autoridade judiciaria, a esta serao apresentados o termo e o 
indiciado ou acusado, para que delibere acerca da prisao preventiva ou de 
outra medida que entender cabivel. 
Paragrafo unico. 0 termo sera assinado por duas testemunhas presenciais 
do ocorrido; e, se o indiciado ou acusado nao souber ou nao puder assinar, 
se-lo-a por uma pessoa a seu rogo, alem das testemunhas mencionadas. 

Como regra, quando policiais-militares tern sua autoridade resistida e em 

fun<fao disso precisam fazer o uso de for<fa ou ate mesmo de meios letais, crimes 

acabam acontecendo e as a<f6es acabam configurando o estrito cumprimento do 

dever legal. A pratica demonstra que logo ap6s as a(f6es policiais ja se fazem as 

comunica(f6es ao superior. Essa simples comunica<faO ja e o ato de apresenta(fao 

espontanea, que precisa, apenas, no tempo oportuno, ser objeto de lavratura em 

termo proprio. 

No momenta da prisao, todos os objetos relacionados com o delito, que forem 

encontrados, ou quaisquer outros que tenha rela<fao com ele, devem ser 

apreendidos pela pessoa que realizar a prisao e serem apresentados ao presidentes 

do flagrante delito. As apreens6es devem ser precedidas sempre de documentos e 

autos pr6prios. 

2.9.2 Quem Pode Efetuar a Prisao em Flagrante Delito 

De acordo com o Art. 243 do CPPM, qualquer pessoa podera e os militares 

deverao prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante 

delito. Pelo que disp6e o Art. 183 do CPM, deixar de apresentar-se o convocado a 
incorpora(fao, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar

se antes do ato oficial de incorpora<fao, tipifica o crime de insubmissao; ja pelo Art. 



71 

187, ausentar-se o militar, sem licenc;a, da unidade em que serve, ou do Iugar em 

deve permanecer, por mais de oito dias, caracteriza o crime de deserc;ao. Os dois 

crimes sao infrac;oes penais permanentes. 

0 c6digo impoe urn dever a todos os militares, os quais devem prender todo 

aquele que for insubmisso ou deserter, bern como encontrado em estado de 

flagrante delito. A norma tambem possibilita a qualquer pessoa, como uma 

faculdade, o direito de prender o militar que for insubmisso ou encontrado em 

flagrante delito. Apesar da previsao legal o dispositive e de pouca pratica, nos crimes 

militares. 

0 Art. 223 do CPPM aponta que "a prisao de militares devera ser feita por 

outro militar de posto ou graduac;ao superior; ou, se igual, mais antigo". Apesar da 

liberdade prevista no Art. 243, mesmo no caso de prisao em flagrante delito, essa 

disposic;ao devera ser observada. Se urn inferior encontra urn superior em estado de 

flagrante delito, o correto e acionar a autoridade superior. 0 maximo que se ad mite e 

a custodia do superior no local onde ele foi encontrado, ate a chegada da autoridade 

capaz. 

Urn outro fato a ser observado, que ocorre com os Cadetes, e que alguns 

integrantes do primeiro ano ainda sao adolescentes ao ingressarem na Polfcia 

Militar. Cabe lembrar que a Constituic;ao Federal estabelece no Art. 228 que sao 

penalmente inimputaveis os menores de dezoito anos, sujeito as normas da 

legislac;ao especial, portanto, todas as disposic;oes relativas a menores, previstas no 

CPM estao revogadas. Se urn militar menor de dezoito anos, cometer urn crime ou 

contravenc;ao, esta conduta sera caracterizada como sendo ato infracional, portanto 

sujeitos aos procedimentos previstos no Estatuto da Crianc;a e do Adolescente. 

A legislac;ao penal militar nao se aplica mais ao militar menor de dezoito a nos, 

bern como nao e mais competemcia da Justic;a Militar apreciar processar e julgar as 

infrac;oes penais por eles praticadas. No caso de crime militar ou comum, cometido 

por urn militar menor de dezoito anos, a autoridade que o encontrar em flagrante de 

ato infracional, seja ela civil ou militar, devera apreende-lo e encaminha-lo a 

autoridade policial competente, que no caso sera o delegado de polfcia, para a 

lavratura do Auto de Apreensao em Flagrante de Ato lnfracional ou Boletim de 

Ocorrencia Circunstanciada. Nao se tratando de caso de liberac;ao imediata, o 

adolescente apreendido, tao logo termine os procedimentos na Delegacia de Polfcia, 
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devera ser entregue a autoridade militar. Veja os artigos do Estatuto da Crianc;a e do 

Adolescente (Brasil, 1990) que determinam estes procedimentos: 

Art. 171. 0 adolescente apreendido por for9a de ordem judicial sera, desde logo, 
encaminhado a autoridade judiciaria. 
Art. 172. 0 adolescente apreendido em flagrante de ato infracional sera, desde 
logo, encaminhado a autoridade policial competente. 
Paragrafo (mico. Havendo reparti9ao policial especializada para atendimento de 
adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria com 
maior, prevalecera a atribui9ao da repartiQao especializada, que, ap6s as 
providencias necessarias e conforme o caso, encaminhara o adulto a reparti9ao 
policial propria. 
Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violencia ou 
grave amea9a a pessoa, a autoridade policial, sem prejufzo do disposto nos arts. 
106, paragrafo (mico, e 107, devera: 

I - lavrar auto de apreensao, ouvidos as testemunhas e o adolescente; 
II - apreender o produto e as instrumentos da infra9ao; 

Ill - requisitar os exames au perfcias necessaries a comprova9ao da 
materialidade e autoria da infra9ao. 
Paragrafo (mica. Nas demais hip6teses de flagrante, a lavratura do auto podera 
ser substitufda par boletim de ocorrencia circunstanciada. 
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsavel, o adolescente sera 
prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 
responsabilidade de sua apresenta9ao ao representante do Ministerio Publico, no 
mesmo dia au, sendo impassive!, no primeiro dia uti! imediato, exceto quando, 
pela gravidade do ato infracional e sua repercussao social, deva o adolescente 
permanecer sob interna(fao para garantia de sua seguran9a pessoal au 
manuten9ao da ordem publica. 
Art. 175. Em caso de nao liberaQao, a autoridade policial encaminhara, desde logo, 
o adolescente ao representante do Ministerio Publico, juntamente com c6pia do 
auto de apreensao ou boletim de ocorrencia. 
§ 1° Sendo impossfvel a apresenta9ao imediata, a autoridade policial encaminhara 
o adolescente a entidade de atendimento, que fara a apresenta9ao ao 
representante do Ministerio Publico no prazo de vinte e quatro horas. 
§ 2° Nas localidades onde nao houver entidade de atendimento, a apresenta9ao 
far-se-a pela autoridade policial. A falta de reparti9ao policial especializada, o 
adolescente aguardara a apresenta9ao em dependencia separada da destinada a 
maiores, nao podendo, em qualquer hip6tese, exceder o prazo referido no 
paragrafo anterior. 
Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhara 
imediatamente ao representante do Ministerio Publico c6pia do auto de apreensao 
ou boletim de ocorrencia. 
Art. 177. Se, afastada a hip6tese de flagrante, houver indfcios de participa(fao de 
adolescente na pratica de ato infracional, a autoridade policial encaminhara ao 
representante do Ministerio Publico relat6rio das investiga96es e demais 
documentos. 
Art. 178. 0 adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional nao podera 
ser conduzido au transportado em compartimento fechado de veiculo policial, em 
condi96es atentat6rias a sua dignidade, ou que impliquem risco a sua integridade 
fisica ou mental, sob pena de responsabilidade. 
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2.9.3 Lavratura do Auto de Prisao em Flagrante Delito 

Conforme especifica o Art. 245 do CPPM, "apresentado o preso ao 

comandante ou ao oficial de dia, de servigo ou de quarto, ou autoridade 

correspondente, ou a autoridade judiciaria, sera, por qualquer deles, ouvido o 

condutor e as testemunhas que o acompanharem, bern como inquirido o indiciado 

sabre a imputagao que lhe e feita, e especialmente sabre o Iugar e hora em que o 

fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que sera por todos assinado". 

Na Corporagao o servigo de oficial de dia foi substitufdo pela fungao de Oficial 

Coordenador de Policiamento da Unidade. Tambem se tern adotado, que no caso de 

realizagao de prisao em flagrante, cabe ao oficial chefe da Segao de Justiga e 

Disciplina a presidencia do auto. Tambem a presidencia do auto podera ser atribuida 

a qualquer oficial, desde que respeitadas as prerrogativas militares do preso. 

No memento da prisao e antes do inicio da lavratura do auto, devem ser 

observadas e asseguradas ao preso suas garantias constitucionais, previstas no Art. 

5°. Sao elas (Brasil, 1988): 

( ... ) 
XLIX- e assegurado aos presos o respeito a integridade flsica e moral; 
LXII - a prisao de qualquer pessoa e o local onde se encontre serao 
comunicados imediatamente ao juiz competente e a familia do preso ou a 
pessoa por ele indicada; 
LXIII - o preso sera informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assist€mcia da familia e de 
advogado; 
LXIV - o preso tem direito a identificagao dos responsaveis por sua prisao 
ou por seu interrogat6rio policial; (BRASIL, 1992) 

( ... ) 

Ao efetuar uma prisao, conforme Manoel (2005), o seu autor deve dizer ao 

preso: "voce esta preso, voce tern o direito de permanecer calado, podendo chamar 

seu advogado ou indicar a pessoa que deseja comunicar a sua prisao". Antes de 

iniciar a lavratura do auto, o presidente devera cientificar o preso, atraves de Termo 

de Ciencia de Garantias Constitucionais, os principais direitos do preso e aguardar 

que o seu advogado comparega, caso seja indicado. 

A ausencia de testemunha nao impede a realizagao da prisao e a lavratura do 

auto. Nestes cases, no memento da lavratura, deverao ser providenciadas pelo 

menos duas pessoas idoneas, para presenciarem o memento de apresentagao do 
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preso e o ato formal de lavratura do auto, bern como a sua leitura integral para o 

preso. 

Logo ap6s o encerramento da lavratura do auto, todos os participantes devem 

assina-lo. 0 preso s6 podera solicitar a retificac;ao ou correc;ao da transcric;ao de 

suas declarac;oes constante do auto, feitas por ele. Sobre o que foi declarado pelas 

demais pessoas nao cabem ele contestar, concordar ou discordar. No caso de 

recusa ou impossibilidade da assinatura do auto pelo preso, o auto devera ser 

assinado por duas testemunhas idoneas, que tenha ouvido a sua leitura integral ao 

preso, diante do condutor e das testemunhas do fato delituoso. Ap6s a realizac;ao da 

leitura as testemunhas presenciais deverao assinar o auto e o fato ser certificado 

nos autos. 

A autoridade que presidir o auto devera designar, mediante portaria, escrivao 

para auxiliar na conduc;ao dos trabalhos e transcric;ao das pec;as necessarias. A 

regra basica e a de que se tratando de oficial o conduzido, o presidente devera ser 

superior e se do mesmo posto mais antigo e o escrivao oficial. Quando se tratar de 

prisao de prac;as o escrivao podera ser urn Terceiro Sargento ou alguem de maior 

graduac;ao. Nao existindo urn militar a ser designado como escrivao do auto, o 

presidente podera designar urn civil para o offcio, desde que seja pessoa idonea e 

em condic;oes de desempenhar as func;oes. 

No auto de prisao, o condutor, que e a pessoa que realiza a prisao do infrator, 

tambem e considerado testemunha, devendo, portanto, antes de ser ouvido prestar o 

compromisso legal proprio das testemunhas. Alias, todas as disposic;6es constantes 

no c6digo aplicavam aos demais atos de pollcia judiciaria militar tambem devem ser 

observadas na elaborac;ao do auto. Normalmente se da ao condutor o tftulo de 

condutor e primeira testemunha. 0 mais adequado e que sejam ouvidas outras 

testemunhas, sendo o mfnimo de duas. 

A formalidade do auto de prisao em flagrante exige que sejam ouvidas as 

partes intervenientes, na ordem indicada no c6digo, fato que se nao for observado 

acarretara a anulac;ao do auto e em consequencia o relaxamento imediato da prisao 

em flagrante, passando o acusado a responder em liberdade. A ordem de oitiva de 

cada pessoa atuante na prisao em flagrante delito e as partes necessarias sao as 

seguintes: 

• 1° Condutor (Condutor e Primeira Testemunha); 

• 2° Primeira Testemunha; 
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• 3° Segunda Testemunha; 

• 4° Ofendido; (se possfvel devera ser ouvido, nao impedindo a autua9ao); 

e 

• 5° Conduzido. 

0 conduzido, quando for preso em estado de embriaguez alco61ica ou sob o 

efeito de substancia entorpecente, ou qualquer outra que impossibilite a sua 

inquiri9ao no momenta de sua apresenta9ao ao presidente do auto, devera ser 

ouvido tao logo cesse a causa determinante do impedimenta, de preferencia nas 

pr6ximas vinte e quatro horas, em termo a parte nos autos. 

Nada impede que ele seja ouvido ap6s aquele perfodo, o que por si s6 nao ira 

invalidar a prisao em flagrante. 0 conduzido podera tambem, ainda, ser ouvido em 

leito hospitalar ou em qualquer outro local para onde tenha sido conduzido, em 

fun9ao do seu estado. Sempre que o auto for realizado e se tornar impossfvel ou 

diffcil de ouvir o conduzido dentro do prazo de ate cinco dias, tais circunstancias 

deverao ser comunicadas ao Juiz Auditor, bern como devera ser certificada nos 

autos. 

2.9.4 Recolhimento do Conduzido a Prisao 

Sob a 6tica do Art. 246, se das respostas resultarem, fundadas suspeitas 

contra a pessoa conduzida, a autoridade mandara recolhe-la a prisao, procedendo

se, imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, a busca e apreensao 

dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligencia necessaria ao seu 

esclarecimento. Desde logo apresentado o preso, estas providencias deverao ser 

adotadas pelo presidente do auto. 

0 recolhimento de qualquer pessoa a prisao devera ser feito mediante guia de 

recolhimento, com contra recibo da carceragem, que devera ser anexado aos autos. 

Com rela9ao ao recolhimento de presos a prisao e preciso que sejam observadas as 

prerrogativas relativas a prisao especial, constantes do Art. 242 do CPPM, conforme 

segue (Brasil, 1969): 



Art. 242. Serao recolhidos a quartel ou a prisao especial, a disposi<;:ao da 
autoridade competente, quando sujeitos a prisao, antes de condena<;:ao 
irrecorrfvel: 
a) os ministros de Estado; 
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b) os governadores ou interventores de Estados, ou Territ6rios, o prefeito do 
Distrito Federal, seus respectivos secretaries e chefes de Polfcia; 
c) os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da Uniao e das 
Assembleias Legislativas dos Estados; 
d) os cidadaos inscritos no Livro de Merito das ordens militares ou civis 
reconhecidas em lei; 
e) os magistrados; 
f) os oficiais das fon;:as Armadas, das Polfcias e dos Corpos de Bombeiros, 
Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou nao, e os reformados; 
g) os oficiais da Marinha Mercante Nacional; 
h) os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional; 
i) os ministros do Tribunal de Contas; 
j) os ministros de confissao religiosa. 
Paragrafo (mico. A prisao de pra<;:as especiais e a de graduados atendera 
aos respectivos graus de hierarquia. 

Em relac;ao ao local do crime, o presidente devera adotar as providemcias 

elencadas no Art. 12 do CPPM, caso ja nao tenha sido pelo condutor (BRASIL, 

1969): 

Art. 12. Logo que tiver conhecimento da pratica de infra<;:ao penal militar, 
verificavel na ocasiao, a autoridade a que se refere o § 2° do art. 1 0 devera, 
se possfvel: 
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se nao alterem o estado e a 
situa<;:ao das coisas, enquanto necessaria; 
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham rela<;:ao como 
fato; 
c) efetuar a prisao do infrator, observado o disposto no art. 244; 
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas 
circunstancias. 

A inspec;ao do local de crime e imperiosa, pais Ia podem ter sido deixados 

vestfgios embasadores de uma prova pericial. De acordo com o Art. 314 do c6digo, a 

perfcia pode ter par objeto os vestfgios materiais deixados pelo crime ou pelas 

pessoas e coisas, que par ligac;ao com o crime, passam a servir de prova. 0 exame 

de corpo de delito podera ser efetuado a qualquer hora do dia ou da noite (Art. 329), 

independente de outros fatores. 

Pod era, conforme o caso, segundo o Art. 321, serem requisitados os 6rgaos 

de perfcia oficial para comparecerem ao local de crime, para os levantamentos 

necessaries. Tambem podera o presidente do auto nomear peritos idoneos para a 

realizac;ao dos levantamentos necessaries, mediante portaria, recaindo em oficiais o 

encargo. Os peritos nomeados, de acordo com o Art. 48 do c6digo, deverao prestar 

compromisso de desempenhar a func;ao com obediencia a disciplina judiciaria e de 

responder aos quesitos propostos pelo presidente do auto. Alem dos exames e 
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pericias previstos no Art. 330, ja elencados no Capitulo Ill, como regra geral, em 

qualquer procedimento de policia judiciaria militar, a autoridade militar podera 

determinar ou requisitar, com base no Art. 321, aos 6rgaos tecnicos a realiza<;ao dos 

seguintes exames, para a apura<;ao de infra<;ao penal: 

• Exame de lesoes corporais; 

Exame de sanidade fisica e mental; 

Exame cadaverico (necropsia), procedido de exuma<;ao ou nao; 

Exame de identidade de pessoa; 

• Exames laboratoriais - toxicol6gicos; 

• Exame de substancias; 

• Exame de dosagem alco61ica; 

• Exame para a comprova<;ao da conjun<;ao carnal; 

Levantamento de local de morte; 

• Levantamento de local de crime; 

Comprova<;ao de danos materiais; 

Exame de avalia<;ao de coisa, objeto, instrumentos; 

Exame grafotecnico; 

• Exame de arma de fogo e de muni<;ao; 

Exame de compara<;ao balistica; 

• Exame de objeto, fechadura, pe<;as de vestuario, de veiculo, entre outros. 

Se entender necessaria, no momenta da solicita<;ao do exame, a autoridade 

militar, no IPM ou no auto de prisao, podera elaborar os quesitos a serem 

respondidos pelos peritos. Quando se trata de solicita<;ao aos 6rgaos oficiais, cujos 

exames serao feitos por peritos oficiais, normalmente nao precisam ser elaborados 

quesitos, ao passo que quando o exame for realizado por peritos designados, e 

sempre conveniente deixar bern clara qual sera o objeto do exame, para evitar a 

produ<;ao de laudos inconclusivos. lndependente da situa<;ao, as questoes 

especificas apontadas pela autoridade militar sempre devem ser objeto de pergunta 

a serem respondidas pelos peritos. 

Quando os exames ja tiverem sido realizados pelos 6rgaos competente, cabera 

a autoridade militar solicitar os laudos respectivos, porque de cada um dos exames 

citados, devera ser expedido um laudo conclusivo. 
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Quanta a Nota de culpa, o Art. 247 do CPPM estabelece que dentro em vinte e 

quatro horas ap6s a prisao sera dada ao preso nota de culpa assinada pela 

autoridade, com o motivo da prisao, o nome do condutor e os das testemunhas. 

A nota de culpa e uma sfntese da infra<;ao penal atribufda ao preso em 

flagrante, expondo-lhe os motivos determinantes do cerceamento da sua liberdade. 

Ela serve tambem para evitar que alguem seja mantido preso sem saber os motivos, 

quem o prendeu, do que esta sendo acusado, quais sao as testemunhas do fato. Ela 

deve canter a correta capitula<;ao da infra<;ao penal, porem caso isso nao seja feito 

nao acarretara nulidade ao feito, uma vez que ha varios delitos de natureza 

complexa, o que dificulta o correto enquadramento da conduta na lei penal. Uma vez 

emitida a nota de culpa ela nao podera ser modificada, nem aditada. 

0 conduzido devera receber uma c6pia da nota de culpa, da qual passara 

recibo. 0 preso nao podera ser obrigado a receber ou a assinar o recibo da nota de 

culpa. Quando o preso se recusar a assinar o recibo ou nao puder faze-lo por 

qualquer outro motivo, a nota devera ser lida no todo a ele, na presen<;a de duas 

testemunhas que assinarao em termo proprio, lavrando-se certidao para o registro 

do incidente. Alias, como determina o Art. 248 do CPPM, em qualquer hip6tese, de 

tudo quanta ocorrer sera lavrado auto ou termo, para remessa a autoridade judiciaria 

competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados. 

Mesmo ap6s o auto ja ter sido lavrado, em virtude da impossibilidade de sua 

desconsidera<;ao, inutiliza<;ao ou arquivamento por ordem da autoridade militar, 

verificando o seu presidente a manifesta inexistencia da infra<;ao penal atribufda ao 

conduzido ou a sua nao participa<;ao, ele podera colocar o conduzido em liberdade, 

relaxando a prisao. Essa decisao e amparada pelo § 2° do Art. 247 e devera ser 

fundamentada nos autos. 

2.9.5 Concessao de Liberdade Provis6ria ao Preso em Flagrante 

De acordo como Art. 253 do CPPM, quando o juiz verificar pelo auto de prisao 

em flagrante que o agente praticou o fato nas condi<;6es dos arts. 35, 38, observado 

o disposto no art. 40, e dos arts. 39 e 42, do C6digo Penal Militar, podera conceder 

ao indiciado liberdade provis6ria, mediante termo de comparecimento a todos os 

atos do processo, sob pena de revogar a concessao. Alem destas circunstancia, em 
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virtude da nao existencia do instituto da fianga no direito penal militar, o juiz tambem 

podera relaxar a prisao em outras situag6es que admitem a concessao da liberdade 

provis6ria, nos termos do Art. 270 do CPPM: 

No C6digo Penal Militar (Brasil, 1969): 

Art. 35 -A pena pode ser atenuada ou substituida por outra menos grave 
quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever 
militar, supoe licito o fato, por ignorancia ou erro de interpretac;:ao da lei, se 
escusaveis. 
Art. 38 - Nao e culpado quem comete o crime: 
a) sob coac;:ao irresistivel ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a 
propria vontade; 
b) em estrita obediencia a ordem direta de superior hierarquico, em materia 
de servic;:os. 
§ 1 ° - Responde pelo crime o au tor da coac;:ao ou da ordem. 
§ 2°- Se a ordem do superior tem por objeto a pratica de ato 
manifestamente criminoso, ou ha excesso nos atos ou na forma da 
execuc;:ao, e punivel tambem o inferior. 
Art. 39- Nao e igualmente culpado quem, para proteger direito proprio ou de 
pessoa a quem esta ligado por estreitas relac;:oes de parentesco ou afeic;:ao, 
contra perigo certo e atual, que nao provocou, nem podia de outro modo 
evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, 
desde que nao lhe era razoavelmente exigivel conduta diversa. 
Art. 40- Nos crimes em que ha violac;:ao do dever militar, o agente nao pode 
invocar coac;:ao irresistfvel senao quando fisica ou material. 
Art. 42 - Nao ha crime quando o agente pratica o fato: 
I - em estado de necessidade; 
II - em legitima defesa; 
Ill- em estrito cumprimento do dever legal; 
IV- em exercicio regular de direito. 
Paragrafo (mico. Nao ha igualmente crime quando o comandante de navio, 
aeronave ou prac;:a de guerra, na iminencia de perigo ou grave calamidade, 
compele os subalternos, por meios violentos, a executar servic;:os e 
manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desanimo, o 
terror, a desordem, a rendic;:ao, a revolta ou saque. 

No C6digo de Processo Penal Militar (Brasil, 1969): 

Art. 270. 0 indiciado ou acusado livrar-se-a solto no caso de infrac;:ao a que 
nao for cominada pena privativa de liberdade. 
Paragrafo unico. Podera livrar-se solto: 
a) no caso de infrac;:ao culposa, salvo se compreendida entre as previstas no 
Livro I, Titulo I, da Parte Especial, do Codigo Penal Militar; 
b) no caso de infrac;:ao punida com pena de detenc;:ao nao superior a dois 
anos, salvo as previstas nos arts. 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 
176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302, do Codigo Penal Militar. 
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2.9.6 Considera~oes Finais sobre Flagrante Delito 

0 texto legal, o C6digo de Processo Penal Militar, aponta que quando o fato 

for praticado na presen<fa da autoridade militar ou contra ela no exercfcio de suas 

fun<foes (Art. 249 do CPPM), devera ela mesmo prender e autuar o infrator, 

justificando as suas a<f5es e as circunstancias em que se deu o fato. 

Caso for necessaria a realiza(fao de prisao em Iugar nao sujeito a 
administra(fao militar (Art. 250 do CPPM), o auto podera ser lavrado por autoridade 

policial civil, embora o desejavel em todas as situa<f5es seja o ato praticado por 

autoridade militar. 

0 auto de prisao devera ser remetido ao Juiz Auditor imediatamente ap6s a 

sua lavratura, ou no maximo no prazo de cinco dias, quando diligencias forem 

necessarias, conforme especifica o Art. 251 do CPPM. 

Quando o militar for autuado em flagrante delito devera passar imediatamente 

a disposi<fao do Juiz Auditor. Na comunica<fao da prisao todas as suas 

circunstancias ja devem ser apontadas. 

Tao logo tenha tornado ciencia da ocorrencia e terminada a lavratura do auto 

(inciso LXII, do Art. 5° da C.F.), o presidente do auto devera comunicar ao Juiz 

Auditor, imediatamente, a prisao do infrator, remetendo, c6pia do auto e informar a 

necessidade de diligencias para o encerramento da apura(fao da infra(fao penal. 

Caso o Juiz entender necessaria, ou mediante requerimento do Ministerio 

Publico, ele podera devolver o auto ao presidente, para a realiza(fao de novas 

diligencias. 

Em rela<fao aos os crimes previstos no COM, todos sao de a(fao penal publica, 

nao existindo a necessidade de representa(fao para a realiza(fao da prisao ou 

lavratura do auto, devendo, entretanto, serem respeitadas as prerrogativas militares. 

0 auto devera, entao, ser lavrado com o maximo de aten<fao e cuidado, dentro 

dos parametros legais, sob pena de caracteriza(fao do crime de abuso de 

autoridade, tanto por parte do executor da prisao como do presidente do auto. 

A prisao em flagrante delito de um militar devera ser comunicada ao seu 

comandante imediato o mais breve possfvel. 0 militar preso em flagrante delito, 

quando estiver fora da sede da guarni(fao a que pertence, devera ser conduzido a 
presen(fa da autoridade militar mais proxima, que se tornara a competente para 

determinar a lavratura do auto. 
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0 presidente do auto deve realizar todos os esforc;os necessaries e possfveis 

para o complete esclarecimento do fato delituoso que determinou a prisao, evitando

se assim a instauragao de IPM posterior. 

Como procedimento, e de acordo com o Art. 27 do CPPM, a ultima pega do 

auto de prisao sera o seu relat6rio. 0 auto de prisao devera ser digitado num unico 

paragrafo, em espago dais. Todas as laudas, inclusive a capa, deverao ser 

numeradas e rubricadas pelo escrivao, encadernadas em ordem cronol6gica. 

Logo ap6s o presidente ter recebido a apresentagao do preso, tendo ciencia 

tratar-se de fato de caso de lavratura do auto, devera providenciar para que as 

partes fiquem separadas, ate o termino da lavratura. Ap6s o presidente ter tornado 

conta da situagao, devera entrevistar o preso, perguntando-lhe para quem ele quer 

seja a sua prisao comunicada e se tern advogado e se deseja a sua presenga, para 

acompanhar a lavratura do auto. 0 presidente podera permitir que o proprio preso 

realize ligagao telef6nica para a pessoa indicada, ou fazer isso em seu nome. 

Quanta aos despachos do presidente deverao ser prontamente cumpridos pelo 

escrivao e, este devera praticar, normalmente, os atos de recebimento, juntada, 

certidao e conclusao. 

Se julgar necessaria, em termos pr6prios, dentro do prazo de cinco dias, o 

presidente podera ouvir outras pessoas. 

lmporta salientar que a prisao em flagrante delito e urn dever para todos os 

militares, podendo caracterizar o crime de prevaricagao a sua omissao. 

De acordo com o Art. 316 do CPPM, no curso do IPM, o indiciado tambem 

pode formular quesitos a serem respondidos pelos peritos. Os quesitos devem ser 

especfficos, simples e de sentido inequfvoco, nao podendo ser sugestivos nem 

conter implfcita a resposta. 

2.10 A DESER<;AO 

Conforme apontado por Manoel (2005, p. 73), a desergao, caracterizada como 

abandono de emprego na vida privada, consiste na ausencia do militar do Iugar ou 

unidade em que presta servigo, por perfodo superior a oito dias consecutivos, sem 

licenga da autoridade competente ou sob motivo que justifique a situagao. 
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0 crime de deserc;ao esta previsto no Art. 187 e 188 do CPM, com as seguintes 

redac;oes (BRASIL, 1969): 

Art. 187 - Ausentar-se o militar, sem licen9a, da unidade em que serve, ou 
do Iugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: 
Pena - deten9ao, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena e agravada. 
Art. 188 - Na mesma pena incorre o militar que: 
I - nao se apresenta no Iugar designado, dentro de oito dias findo o prazo de 
transito ou ferias; 
II- deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito 
dias, contados daquele em que termina ou e cassada a licen9a ou 
agrega9ao ou em que e declarado o estado de sftio ou de guerra; 
Ill -tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito 
dias; 
IV- consegue exclusao do servi9o ativo ou situa9ao de inatividade, criando 
ou simulando incapacidade. 

De acordo como§ 1°, do Art. 451 do CPPM, a contagem dos dias de aus€mcia, 

para efeito da lavratura do termo de deserc;ao, iniciar-se-a a zero hora do dia 

seguinte aquele em que for verificada a falta injustificada do militar. 

Exemplificativamente apontamos a seguinte situac;ao: no dia 8 de julho de 2004, o 

Cabo Joao deveria se apresentar na sua unidade para cumprir a sua escala de 

servic;o, com inlcio as 1900 h e termino as 0700 h do dia seguinte. 

No horario previsto ele nao se apresenta para o servic;o. Ao final do turno de 

servic;o a que ele deveria ter cumprindo, pelo responsavel, devera ser feita a parte 

de falta ao servic;o. Nesse dia, 9 de julho, pelo seu comandante de pelotao ou de 

companhia, devera ser realizada diligencia no sentido de encontrar o dito cabo e 

saber dos motives de sua falta. As diligencias nao apresentam resultado algum e o 

cabo continua faltando ao servic;o. No dia 10 de julho, verificando-se que o cabo 

continua faltando, devera ser lavrada a parte de ausencia. 

0 perlodo de ausencia devera comec;ar a ser contado a partir de 0000 h (meia

noite) do dia 9 de julho. Se a partir desse horario e dia transcorrer oito dias de 

ausencia do servic;o, tera o crime de deserc;ao sido consumado. A consumac;ao do 

crime, nessa situac;ao, ocorrera as 2400 h do dia 17 de julho. A partir da 0000 h do 

dia 18 de julho devera ser lavrado o termo de deserc;ao. Ai se observa o transcurso 

de dez dias corridos. 

Durante o perlodo de ausencia, deverao ser efetuadas diligencias no sentido 

de se tentar encontrar o militar, bern como inventarios de sua situac;ao funcional e de 
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bens patrimoniais pertencentes ao Estado que estavam em sue poder ou deixados 

em local sujeito a administra<;ao militar. 

Uma vez consumado o crime de deser<;ao, devera o termo ser lavrado, o que 

ocorrera no 10° dia aus€mcia do militar. De acordo com o Art. 451 do CPPM, o 

comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade 

superior, fara lavrar o respective termo, imediatamente, que podera ser impressa ou 

datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas id6neas, alem do 

militar incumbido da lavratura. 0 termo de deser<;ao tern o carater de instru<;ao 

provis6ria e destina-se a fornecer os elementos necessaries a propositura da a<;ao 

penal, sujeitando, desde logo, 0 deserter a prisao. 

Conforme a Diretriz n°. 001/99 - DP/SJD - PMPR, deverao ser adotados os 

seguintes procedimentos nos crimes de deser<;ao (Parana, 1999): 

1) 0 Termo de Deserc;;ao sera lavrado pelo Comandante do desertor, 
imediatamente ap6s a consumac;;ao do crime, cujo termo sera assinado pelo 
Comandante, por duas testemunhas idoneas (preferencialmente militares) e 
pelo Policiai-Militar encarregado da lavratura (Escrivao ad doc), de acordo 
com o Art. 451, do CPPM; 

2) 1 o Dia - verificada a falta injustificada do Policiai-Militar ao servic;;o ou 
expediente, sera esta comunicada ao Comandante, Chefe ou Diretor 
imediato (de oficio); 

3) 2° Dia- elabora-se a Parte de Ausencia (do Chefe imediato ao Comandante, 
ou do proprio Comandante -Art. 456 do CPPM); 

4) 3° ao go Dia - publicac;;ao em Boletim lnterno do estado de ausente do 
Policiai-Militar; diligencias necessarias, por iniciativa do Comandante (nao 
obrigat6rias, porem recomendaveis), no sentido de localizar o faltoso e/ou 
inteirar-se da situac;;ao e do motivo da falta; 

5) 10° Dia - lavrar o Termo de Deserc;;ao; publicac;;ao em Boletim lnterno, 
autuac;;ao de todos os documentos, juntada dos Boletins, de assentamentos 
funcionais do desertor e remessa, imediata do Termo a Justic;;a Militar 
Estadual, obrigatoriamente, atraves da DP/SJD; 

6) 0 termo devera, obrigatoriamente, ser remetido via DP/SJD, em func;;ao de 
que deverao ser adotadas as seguintes providencias: registro nos sistemas 
de controle de pessoal; agregac;;ao do desertor com estabilidade 
assegurada; exclusao do desertor sem estabilidade assegurada; interrupc;;ao 
do pagamento do soldo, vantagens e gratificac;;oes. Os atos deverao ser 
feitos por Portarias do Comandante-Geral; 

7) 0 desertor, caso seja encontrado por qualquer militar, devera ser preso em 
flagrante delito, tendo em vista que a deserc;;ao e um crime permanente; 

8) Recebida a denuncia o Desertor estara na condic;;ao de subjudice; 
9 Consumado o delito de deserc;;ao, o desertor sera submetido a processo 

administrativo (Conselho de Disciplina ou de Justificac;;ao), com a finalidade 
de apurar a sua condic;;ao de permanencia nas fileiras da Corporac;;ao; 

10) Na apresentac;;ao do ausente, antes de completar o periodo de consumac;;ao 
do crime de deserc;;ao, o Comandante, Chefe ou Diretor, devera adotar as 
providencias disciplinares cabiveis ao caso; 

11) Competem a DP as providencias relativas a exclusao, agregac;;ao, reversao 
e re-inclusao do desertor; 

12) Quando o desertor for preso ou no caso de apresentac;;ao, devera ser 
submetido a exame de sanidade fisica e mental pela JOS/CRS. 
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2.1 0.1 Deserc;ao de Oficial 

De acordo com a Lei no. 8.236, de 20 de setembro de 1991, que altera 

disposic;oes do C6digo de Processo Penal Militar e da Lei da Organizac;ao Judiciaria 

Militar, a lavratura do termo de deserc;ao de oficial aplica-se, de acordo com o 

disposto no Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserc;ao, o 

comandante da unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade 

superior, tara lavrar o termo de deserc;ao, de maneira circunstanciada, inclusive com 

a qualificac;ao do desertor, assinando-o com duas testemunhas idoneas, publicando

se em boletim ou documento equivalente, o termo de deserc;ao, acompanhado da 

parte de ausencia. (1992) 

A remessa do termo de desen;ao e documentos a Auditoria Militar e procedida 

conforme o apontado no paragrafo 1°, onde o oficial desertor sera agregado, 

permanecendo nessa situac;ao ao apresentar-se ou ser capturado, ate decisao 

transitada em julgado. (1992) 

A autuac;ao e vista ao Ministerio Publico, e realizada a publicac;ao, a autoridade 

militar remetera, em seguida, o termo de deserc;ao a auditoria competente, 

juntamente com a parte de ausencia, o inventario do material permanente da 

Fazenda Nacional e as c6pias do boletim ou documento equivalente e dos 

assentamentos do desertor. 

Conforme o paragrafo 3°, uma vez recebido o termo de deserc;ao e demais 

pegas, o Juiz-Auditor mandara autua-los e dar vista do processo por cinco dias, ao 

Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou que for de direito, ou 

oferecer denuncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou ap6s o 

cumprimento das diligencias requeridas. 0 paragrafo 4° preceitua que o Juiz-Auditor, 

ao receber a denuncia, determinara seja aguardada a captura ou apresentac;ao 

voluntaria do desertor. (1992) 

Quanta a apresentac;ao ou captura do desertor, o Art. 455. estabelece que a 

autoridade militar tara a comunicac;ao ao Juiz-Auditor, com a informac;ao sabre a 

data e o Iugar onde o mesmo se apresentou ou foi capturado, alem de quaisquer 

outras circunstancias concernentes ao fato. Em seguida, procedera o Juiz-Auditor ao 

sorteio e a convocac;ao do Conselho Especial de Justic;a, expedindo o mandado de 

citac;ao do acusado, para ser processado e julgado. Nesse mandado, sera transcrita 

a denuncia. (1992) 
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2.1 0.2 Deserc;ao de Prac;as 

De acordo como CPPM, a lavratura do termo de desergao de pragas aplicam

se outras disposig6es, tais como o inventario dos bens deixados ou extraviados pelo 

ausente, onde o Art. 456 estabelece vinte e quatro horas depois de iniciada a 

contagem dos dias de ausemcia de uma praga, o comandante da respectiva 

subunidade, ou autoridade competente, encaminhara parte de ausencia ao 

comandante ou chefe da respectiva organizagao, que mandara inventariar o material 

permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a 

assistencia de duas testemunhas id6neas. (1992) 

Quando a ausencia se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o 

respective comandante, oficial ou nao providenciara o inventario, assinando-o com 

duas testemunhas id6neas. 

0 paragrafo 2° da mesma lei afirma que decorrido o prazo para se configurar a 

desergao, o comandante da subunidade, ou autoridade correspondente, 

encaminhara ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada do 

inventario. Uma vez recebida a citada parte, fara o comandante, ou autoridade 

correspondente, lavrar o termo de desergao, onde se mencionarao todas as 

circunstancias do fato. Esse termo podera ser lavrado por uma praga, especial ou 

graduado, e sera assinado pelo comandante e por duas testemunhas id6neas, de 

preferencia oficiais. 

Consumada a desergao de praga especial ou praga sem estabilidade, de 

acordo com o paragrafo 4°, sera ela imediatamente excluida do servigo ativo. Se 

praga estavel sera agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicagao, em 

boletim ou documento equivalente, do termo de desergao e remetendo-se, em 

seguida, os autos a auditoria competente. No caso da desergao de cadete, sargento, 

graduado ou soldado, sera ele imediatamente exclufdo do servigo ativo, fazendo-se, 

nos livros respectivos, os devidos assentamentos e publicando-se, em boletim, o 

termo de desergao. 

0 termo de desergao sera arquivado, conforme o estabelecido no Art. 457, 

ap6s o Juiz-Auditor receber ou autos do comandante da unidade, ou da autoridade 

competente, o termo de desergao e a c6pia do boletim, ou documento equivalente 

que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, 

sendo que sera mandado autua-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao 
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procurador, que requerera o que for de direito, aguardando-se a captura ou 

apresenta9ao voluntaria do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou 

ap6s o cumprimento das diligencias requeridas. 

0 desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado sera 

submetido a inspe980 de saude e, quando julgado apto para 0 servi90 militar, sera 

reinclufdo. A ata de inspe9ao de saude sera remetida, com urgencia, a auditoria a 

que tiverem sido distribufdos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, 

seja o desertor sem estabilidade isento da re-inclusao e do processo, sendo os autos 

arquivados, ap6s o pronunciamento do representante do Ministerio Publico Militar. 

Acerca da re-inclusao, a pra9a especial ou a pra9a sem estabilidade, ou 

procedida a reversao da pra9a estavel, o comandante da unidade providenciara, 

com urgencia, sob pena de responsabilidade, a remessa a auditoria de c6pia do ato 

de re-inclusao ou do ato de reversao. Entao, o Juiz-Auditor determinara sua juntada 

aos autos e deles dara vista, par cinco dias, ao procurador que requerera o 

arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecera denuncia, se nenhuma 

formalidade tiver sido omitida, ou ap6s o cumprimento das diligencias requeridas. 

Quanta a substitui9ao por impedimenta, o paragrafo 4° aponta que, recebida a 

denuncia, determinara o Juiz-Auditor a cita9ao do acusado, realizando-se em dia e 

hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justi9a, o 

interrogat6rio do acusado, ouvindo-se, na ocasiHo, as testemunhas arroladas pelo 

Ministerio Publico. A defesa podera oferecer prova documental e requerer a 

inquiri9ao de testemunhas, ate o numero de trE~s. que serao arroladas dentro do 

prazo de tres dias e ouvidas dentro de cinco dias, prorrogaveis ate o dobro pelo 

conselho, ouvido o Ministerio Publico. 

Acerca da nomea9ao de curador, o paragrafo 5° da mesma lei, aponta que 

feita a leitura do processo, o presidente do conselho dara a palavra as partes, para 

sustenta9ao oral, pelo prazo maximo de trinta minutos, podendo haver replica e 

treplica por tempo nao excedente ha quinze minutos, para cada uma delas, 

passando o conselho ao julgamento, observando-se o rita prescrito neste c6digo. 

Quanta a designa9ao de advogado, o paragrafo 6°, aponta que caso de 

condena9ao do acusado, o Juiz-Auditor tara expedir, imediatamente, a devida 

comunica9ao a autoridade competente, para os devidos fins e efeitos legais. 

Na audi9ao de testemunhas, o paragrafo 7° preceitua que sendo absolvido o 

acusado, ou se este ja tiver cumprido a pena imposta na senten9a, o Juiz-Auditor 
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providenciara, sem demora, para que seja posto em liberdade, mediante alvara de 

soltura, se par outro motivo nao estiver preso. 

Para que se proceda a ampla defesa e o contradit6rio, sera procedida a vista 

dos autos, onde o curador ou advogado do acusado tera vista dos autos para 

examinar suas peQas e apresentar, dentro do prazo de tres dias, as razoes de 

defesa. 

Ao voltar os autos ao presidente, este designara dia e hora para o julgamento, 

que Reunido o Conselho, sera o acusado interrogado, em presenQa do seu 

advogado, ou curador. Caso este for menor, assinando como advogado ou curador, 

ap6s os jufzes, o auto de interrogat6rio, lavrado pelo escrivao. 

Na sequencia dos procedimentos, sera realizada a leitura do processo pelo 

escrivao, o presidente do Conselho dara a palavra ao advogado ou curador do 

acusado, para que, dentro do prazo maximo de trinta minutos, apresente defesa oral, 

passando o Conselho a funcionar, desde logo, em sessao secreta. 

Ao terminar o julgamento, se o acusado for condenado, o presidente do 

Conselho tara expedir imediatamente a devida comunicaQao a autoridade 

competente e, se for absolvido ou ja tiver cumprido o tempo de prisao que na 

sentenQa lhe houver sido impasto, providenciara, sem demora, para que o acusado 

seja, mediante alvara de soltura, posto em liberdade, se por outro motivo nao estiver 

preso. 0 relator, no prazo de quarenta e oito horas, redigira a sentenQa, que sera 

assinada par todos os jufzes. 

Ap6s esses procedimentos, ocorrera a remessa dos autos a Auditoria, 

corroborado no Art. 458, que devera se dar no prazo previsto, ap6s a assinatura da 

sentenQa, far-se-a a remessa dos autos a Auditoria respectiva. 0 auditor mandara 

imediatamente intimar o procurador e o advogado de offcio, se o acusado nao tiver 

sido assistido par advogado de sua escolha, para, no prazo de cinco dias, 

oferecerem prova documental ou testemunhal, e, no prazo de quarenta e oito horas, 

interporem os recursos legais. 

2.11 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Na seara de atividades jurfdicas desenvolvidas pelos oficiais da Polfcia Militar 

temos aquelas que sao denominadas procedimentos administrativos, mas que 
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encontram-se abrigados no ordenamento jurfdico da nac;ao e pautam-se pelos 

princfpios norteados do direito. 

2.11.1 Conselho de Justificac;ao 

Segundo Cunha (2005), o Conselho de Justificac;ao e o processo 

administrative destinado a julgar a incapacidade do oficial para permanecer na ativa 

em decorr€mcia do cometimento de uma falta disciplinar grave ou de urn outro ato 

previsto nas leis ou nos regulamentos. 

0 policial-militar ou bombeiro-militar ao ser submetido, deve-lhe ser 

assegurada a ampla defesa e o contradit6rio com todos os recursos inerentes, em 

atendimento ao art. 5°, inciso LV, da CF, para que possa se justificar na forma da lei 

e dos regulamentos militares. (Cunha, 2005) 

0 autor aponta que no que se refere ao paragrafo unico em que, ao oficial da 

Reserva Remunerada ou Reformado, tambem se aplica o Conselho, quando 

presumivelmente incapaz de permanecer na situac;ao de inatividade em que se 

encontra, discussoes tern se levantado para se saber se o oficial da reserva nao 

remunerada poderia tambem, for submetido ao procedimento. 

Torna-se importante observar que o poder disciplinar como urn corolario do 

poder hierarquico tern carater introverso, ou seja, alcanc;a apenas os agentes 

publicos, o objeto do processo administrative disciplinar e sempre a apurac;ao das 

infrac;oes e a aplicac;ao das penas correspondentes aos servidores da Administrac;ao 

Publica, seus autores. 

Desta forma, os administrados, ou seja, os que nao integram os quadros da 

Administrac;ao, nao sao alcanc;ados pelo poder disciplinar. A estes, quando muito se 

aplica o poder de polfcia, pois o poder disciplinar e o que cabe a Administrac;ao 

Publica para apurar infrac;oes e aplicar penalidades aos servidores publicos e 

demais pessoas sujeitas a disciplina administrativa; e o caso das que com ela 

contratam. Nao abrange as sanc;oes impostas a particulares nao sujeitos a disciplina 

interna da Administrac;ao, porque, nesse caso, as medidas punitivas encontram seu 

fundamento no poder de polfcia do Estado. 

De acordo com Cunha (2005), o Conselho de Justificac;ao nada mais, e senao 

urn procedimento disciplinar especial, ao qual estao sujeitos os oficiais militares 

ativos e inativos, da reserva remunerada ou reformados. Note-se que as leis 
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supracitadas sao todas de ordem publica, portanto, de interpretagao restritiva, ou 

seja, o que nelas nao esteja expresso, nao se pode presumir. Assim, as leis 

especiais limitadoras da liberdade, e do dominio sobre as coisas, isto e, as de 

impastos, higiene, policia e seguranga, e as punitivas bern como as disposigoes de 

Direito Privado, porem de ordem publica e imperativas ou proibitivas, interpretam-se 

estritamente. (Cunha, 2005) 

Assim, na especie, impoe-se exegese restritiva que impega se submeter 

oficial da reserva nao remunerada a Conselho de Justificagao, sob pena de 

caracterizagao de constrangimento ilegal. 

2.11.2 Conselho de Disciplina 

De acordo com Cunha (2005), o Conselho de Disciplina e o processo 

administrative destinado a julgar a incapacidade das pragas integrantes da Policia 

Militar do Estado do Parana com ou sem estabilidade assegurada, para continuarem 

na ativa, ou quando em inatividade a continuarem dignas de suas graduagoes, 

devido ao cometimento de falta disciplinar grave e outros atos previstos em lei, que 

as tornou incompativel com a fungao policial militar. 

0 quadro de pragas e constituido pelas pragas especiais (aspirante-a oficial), 

e pelos subtenentes, sargentos, cabos e soldados. 

Regulado por esta lei, o procedimento assegura a ampla defesa e o 

contradit6rio previstos no artigo 5°, inciso LV da Constituigao Federal. (Cunha, 2005) 

0 Conselho sera formado, em principia, quando estiver sendo julgada a 

praga, por urn Capitao, que sera o seu Presidente, urn 1 o Tenente que sera o seu 

lnterrogante e Relator e urn 2° tenente que sera o seu Secretario. 

2.11.3 Sindicancia 

De acordo como Art. 1° da Portaria do Comando-Geral n°. 338, de 24 de abril 

de 2006, a Sindicancia e o instrumento de natureza administrativa e de carater 

inquisitorial que tern por finalidade apurar fato, produzindo provas e esclarecendo 

circunstancias, de forma a subsidiar decisao da autoridade competente. 
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Tern por finalidade averiguar noticia de transgressao disciplinar, o objetiva 

aclarar as condi<;6es que envolvam a falta funcional e determinar a sua autoria, 

antecedendo a ado<;ao de outras providencias. 

Este instrumento devera ser instaurado para reunir elementos atinentes a 
existencia de situa<;6es constitutivas de direito, de maneira a permitir o eventual 

reconhecimento pela autoridade competente, bern como para comprovar a 

ocorrencia de acidente em servi<;o. 

2.11.4 Formulario para Apurac;ao de Transgressao Disciplinar (FATD} 

0 Art. 1° da Portaria do Comando-Geral n°. 339, de 27 de abril de 2006, diz 

que a autoridade competente, ao presenciar ou tomar conhecimento da ocorrencia 

de transgressao disciplinar resultante de apura<;ao em sindicancia, ou comunicada 

por intermedio de parte disciplinar ou outre expediente, a exemplo de informa<;ao, 

representa<;ao ou requerimento, devera pessoalmente expedir ou determinar a urn 

Oficial ou Aspirante-a-Oficial que expe<;a, ao militar estadual apontado como autor 

do fato, Formulario de Apura<;ao de Transgressao Disciplinar (FATD). 

A determina<;ao da autoridade competente encarregando Oficial ou 

Aspirante-a-Oficial para que expe<;a o FATD devera se dar mediante despacho. Para 

o Oficial ou Aspirante-a-Oficial encarregado cabera proceder a instru<;ao do FATD, 

ouvindo pessoas e produzindo provas quando necessarias, elaborando ao final urn 

relat6rio, constitufdo de uma parte expositiva e uma parte conclusiva, contendo as 

diligencias realizadas e os resultados obtidos, a analise dos fates e a indica<;ao 

quanta a existencia de transgressao disciplinar. 

2.11.5 lnquerito tecnico 

A instaura<;ao do lnquerito Tecnico se encontra amparado nos seguintes 

dispositivos legais: 

• Art. 4°, da Lei n°. 6.774, de 8 de janeiro de 1976 (Lei de Organiza<;ao 

Basica da PMPR); 

• Arts. 109 e 110 da Lei n°. 1.943, de 23 de junho de 1954 (C6digo da 

PMPR); 
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• Nos Arts. 98 "usque" 103 da Lei n°. 6.417, de 3 de julho de 1973 

(C6digo de Vencimentos); 

• No Art. n°. 17, paragrafo (mico, alfnea "b", da Lei n°. 10.236, de 28 de 

dezembro de 1992; 

• No Art. 7°, inciso XXXV, do Regulamento de Etica Profissional dos 

Militares Estaduais; 

• Decreto n°. 5.075, de 28 de dezembro de 1998; 

• 0 Decreto n°. 1.311, de 14 de setembro de 1999; e 

• Portaria do Comando-Geral n°. 869, de 17 de setembro de 2007. 

0 lnquerito Tecnico (IT) constitui instrumento de natureza administrativa e de 

carater inquisitorial que tern por finalidade apurar evento danoso, envolvendo bern 

patrimonial permanente sob administra<;ao militar, produzindo provas e esclarecendo 

circunstancias, de forma a auxiliar decisao da autoridade competente, com a 

eventual e consequente imputa<;ao de responsabilidade ao seu causador, bem como 

subsidiar, se foro caso, a ulterior propositura de a<;ao judicial. 

Destina-se ainda a pesquisar as causas de acidentes com arma e/ou 

muni<;ao, de modo a racionalizar a apura<;ao, precisar as provid€mcias dos diversos 

escaloes e tornar rapidas as medidas para a volta do material ao servi<;o, quando 

possfvel e oportuno. 

Para a instaura<;ao do IT, as seguintes autoridades sao competentes para a 

sua instaura<;ao: o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior, o Ajudante-Geral, 

Diretores, Comandantes lntermediarios e os Comandantes de Unidades. 

0 IT podera ser deixado de instaurar, desde que nao haja vftima ou dano a 

terceiro e o bern patrimonial permanente sob administra<;ao militar tenha seu cabal 

restabelecimento clfnico, ou seja, totalmente recuperado em oficina revestida de 

personalidade jurfdica e com garantia, incorrendo quaisquer onus ao Estado, cuja 

constata<;ao dar-se-a mediante inspe<;ao e consequente aprova<;ao pela se<;ao 

competente. Nesse caso, a 4a Se<;ao EM/PMPR devera ser avisada para fins 

estatfsticos. 

No caso do evento danoso envolver bern patrimonial permanente sob 

administra<;ao militar em que a posse ou deten<;ao direta seja das autoridades 

definidas neste artigo, cabera a autoridade imediatamente superior a instaura<;ao do 

IT, ressalvada, em qualquer circunstancia, a competencia do Comandante-Geral. 
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0 Diretor de Apoio Logfstico devera instaurar IT, quando o bern sob 

administragao militar e objeto do evento danoso estiver a disposigao de 6rgao ou 

instituigao diversa da PMPR. 

2.12 A ATIVIDADE JURiDICA- 0 REQUISITO DA ATIVIDADE JURiDICA PARA 

INGRESSO NO SERVICO PUBLICO 

Em 31 de dezembro de 2004, foi publicada a Reforma do Judiciario a qual 

dentre as varias inovagoes traz em seu texto a exigencia de tres anos de atividade 

jurfdica para os candidatos ao ingresso nos concursos da Magistratura e do 

Ministerio Publico. 

0 Art. 1° da Emenda Constitucional n°. 45 de 2004 aponta que os artigos 93 e 

129 da Constituigao Federal passaram a vigorar com a seguinte redagao (BRASIL, 

1988): 

Art. 93 ( ... ) 
I ingresso na carreira, cujo cargo inicial sera o de juiz substituto, mediante 
concurso publico de provas e tftulos, com a participac;ao da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, 
no minima, tres anos de atividade juridica e obedecendo-se, nas 
nomeac;oes, a ordem de classificac;ao; 
Art. 129 
( ... ) 
§ 3° 0 ingresso na carreira do Ministerio Publico far-se-a mediante concurso 
publico de provas e titulos, assegurada a participac;ao da Ordem dos 
Advogados do Brasil em sua realizac;ao, exigindo-se do bacharel em direito, 
no minima, tres anos de atividade juridica e observando-se, nas 
nomeac;oes, a ordem de classificac;ao. 

0 texto da emenda publicado e em vigencia apresenta inumeras lacunas, 

expressoes vagas, e cria uma situagao jurfdica de caos. Os doutrinadores em sua 

maioria dos doutrinadores afirmam que atividade jurfdica e urn conceito que 

necessita ser delimitado, uma vez que e por demais vago e indeterminado, o que 

contribui para urn estado de incerteza. A situagao vaga poderia ser evitada, 

bastando para tanto que os legisladores regulamentassem o conceito de atividade 

jurfdica. 

A exigencia para que o candidato possua no mfnimo tres anos de pratica de 

atividade jurfdica traduz uma imensa carga de subjetividade. E essa subjetividade da 
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margem a discricionariedade de comissoes de concursos determinarem de forma 

aleat6ria, sem qualquer comprometimento com o real "voluntas legis", sentido da 

norma constitucional. lsso e muito perigoso. Muitas vezes, se busca praticidade, 

utilizando criterios ja pre-determinados os quais nao se prestam a definir 

teleologicamente o que seja atividade jurfdica. 

Pode ser tornado como exemplo o edital do "2r Concurso para Promotor de 

Justic;a Adjunto do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios", que 

estabelece assim (Distrito Federal, 2005): 

Art. 3°. Poderao inscrever-se, no concurso publico, bachareis em Direito de 
comprovada idoneidade moral, exigindo-se do candidato, no minima, tres 
anos de atividade juridica (art. 129, § 3° da CF, alterado pela Emenda 
Constitucional n°. 45, de 08 de dezembro de 2004 e comprovada idoneidade 
moral. 
Paragrafo unico. A atividade juridica, verificada no momenta da inscric;ao 
definitiva, devera ser demonstrada, juntamente com os demais documentos 
indicados no art. 11, por: 
a) certidao da OAB, comprovando a atividade juridica, na forma da Lei n.0 

8.906, de 1994, a abranger a postulac;ao perante qualquer 6rgao do Poder 
Judiciario, bem como atividades de consultoria, assessoria e direc;ao 
juridicas, sob inscric;ao da Ordem dos Advogados do Brasil; 
b) certidao de exercicio de cargo, emprego ou func;ao publica, privativos de 

bacharel em Direito, sejam efetivos, permanentes ou de confianc;a. 

Assim, o MPDFT entende par atividade jurfdica aquelas "atividades privativas 

de advocacia", como estabelece o Art. 1°. do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994). 

Convem ressaltar que no texto da Emenda Constitucional n° 45, o legislador 

nao foi clara quanta ao que esse criteria quer dizer; se ele e controle de maturidade, 

deveria entao exigir uma idade minima para o ingresso nos cargos de promotor e 

juiz de direito, e nao deixar em aberto ao livre arbftrio das comissoes. 

Fica clara que a subjetividade do conceito existe, e nao e par paliativos que 

sera suplantado dessa realidade. Nao se podem criar limites discriminat6rios, para 

prejudicar, nao se pode conceber que par meio de resoluc;ao ou qualquer meio 

impr6prio querer usurpar a esfera de competencia legislativa determinado pela Lei 

Maior. 

Fato importante, digno de comento e o fato de que o legislador impugnou no 

bojo do texto legal a expressao "atividade jurfdica" e nao "pratica forense", conforme 

vinha sendo exigido em alguns concursos da Magistratura e do Ministerio Publico. 

Ficando clara que a intenc;ao da norma foi a de ampliar o conjunto das 

atividades consideradas jurfdicas, ja que o vocabulo "atividade" e notadamente mais 
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amplo que o de pratica, cabendo prontamente observar que o novo texto 

constitucional nao tala em pratica forense, sim, em atividade jurfdica, que e conceito 

muito mais amplo que o primeiro. 

Ademais, se ate mesmo "a expressao pratica forense" vinha sendo 

interpretada pelo Supremo Tribunal de Justi<;a (ST J) de maneira ampla (conforme ja 

aludido ), e absolutamente incoerente, agora, interpretar de forma restritiva o termo 

"atividade jurfdica". 

Por seu turno o ST J vinha considerando legftima a exigencia de "pratica 

forense" para o ingresso nas carreiras jurfdicas, mas o seu conceito deveria ser 

interpretado de forma ampla, de modo a compreender nao apenas o exercfcio da 

advocacia e de cargo no Ministerio Publico, Magistratura ou em outro qualquer 

privative de bacharel em Direito, mas tambem as assessorias jurfdicas; as atividades 

desenvolvidas nos Tribunais, nos Jufzos de primeira instancia, como as dos 

funcionarios, e ate as atividades de estagio nas faculdades de Direito, doadoras de 

experiencia jurfdica. Ate mesmo no conceito de exercfcio de atividade jurfdica, tinha

se entendido estar compreendido o trabalho de quem fazia pesquisas jurfdicas em 

bibliotecas, revistas e computador etc. 

0 ST J no relato exarado pelo Ministro Fontes de Alencar (Recurso Especial 

n°. 450.936-RS), apresentou varias decisoes nesse sentido, como o exemplo 

exposto no Recurso especial, processual civil, dissfdio demonstrado, administrative, 

concurso publico, defensor publico, pratica forense em que aponta que e legftima a 

exigencia de pratica forense para o ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da 

Uniao, mas o seu conceito deve ser interpretado de forma ampla, de modo a 

compreender nao apenas o exercfcio da advocacia e de cargo no Ministerio Publico, 

Magistratura ou outro qualquer privative de bacharel de direito, como tambem as 

atividades desenvolvidas perante os Tribunais, os Jufzos de primeira instancia e ate 

estagios nas faculdades de Direito, doadoras de experiencia jurfdica. 

Contrariando os entendimentos ate aqui explicitados a quem defenda que 

"atividade Jurfdica" nao se trata de conceito subjetivo, tendo em vista que esses tres 

anos s6 poderao ser reconhecidos a quem exer9a cargo privative de bacharel em 

direito. Por conseguinte se exclui os estagiarios, servidores, militares, dentre outros. 

Alem disso, eles defendem que "atividade jurfdica" e uma expressao nova em 

nada se relacionando com a expressao "pratica forense". 
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Esses doutrinadores fazem uma interpretac;ao rigorosa do texto constitucional, 

levando a conclusao de que atividade juridica e a exercida por bachareis em direito, 

exigindo-se, portanto, que seja posterior ao bacharelado. 

Tais defensores entendem que Juizes e Promotores bons nao dependem da 

idade, mas sim de experiencia profissional, razao pela qual alguns defendem que o 

requisito deveria ser de no mfnimo cinco anos e nao tres, como estipulado na 

Emenda Constitucional. 

Ja com respeito a norma que trata da exigencia de tres anos de atividade 

jurfdica existe a possibilidade de dois entendimentos: o primeiro se sao normas 

constitucionais de eficacia plena e aplicabilidade imediata e o segundo se sao 

normas constitucionais de eficacia limitada. 

Quem entende ser a norma Constitucional de eficacia plena e aplicabilidade 

imediata alega ser prescindfvel, isto e desnecessaria, qualquer norma posterior para 

que tal requisito seja exigido, pois esta contem todos elementos para sua eficacia 

direta. 

Segundo Jose Afonso da Silva (2001) as normas de eficacia plena sao 

aquelas que nao exigem a elaborac;ao de novas normas legislativas que lhes 

completem o alcance e o sentido, ou lhes fixem o conteudo, porque ja se 

apresentam suficientemente explicitas na definic;ao dos interesses nela regulados. 

Os apoiadores deste posicionamento defendem que e necessaria lei posterior 

para regulamentar o que foi apenas enunciado como requisito, esse argumento se 

baseia no princfpio da legalidade, segundo o qual somente a lei podera restringir 

direitos, nao decisao discricionaria de comissao de concurso. 

Juridicamente e do mais nftido entendimento que a exigencia trazida pela 

Emenda Constitucional n°. 45 nao pode ser auto-aplicavel, tendo em vista ser uma 

norma de eficacia limitada. De acordo com o insigne jurista Morais (2004), seguindo 

o ensinamento de SILVA (2001 ), as normas de eficacia limitada s6 podem ter 

eficacia ap6s uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade. Ora, 

possuindo tal dispositive eficacia limitada, nao pode o mesmo ser aplicado de 

imediato, sendo necessaria sua devida regulamentac;ao legal. 

Tal requisito nao deveria estar sendo exigido, podendo tal ato ser questionado 

por meio de mandado de seguranc;a, pois, em tese, tal exigencia s6 poderia ocorrer 

ap6s sua regulamentac;ao pela Lei Organica da Magistratura Nacional - LOMAN - e 



96 

pela Lei Organica Nacional do Ministerio Publico. Sob o prisma 16gico, tambem nao 

pode ser admitida tal exigencia, uma vez que nao ha razoabilidade para tanto. 

Assim, padece de regulamentagao o requisite que exige o exercfcio de tres 

anos de atividade jurfdica nos concursos da Magistratura e do Ministerio Publico, 

nao sendo tal requisito auto-aplicavel. 

A controversia a respeito desse novo requisite, isto e da exigibilidade de tres 

anos de atividade jurfdica, para ingresso nas carreiras do Ministerio Publico e da 

Magistratura, vern se travando no sentido de se verificar o que, efetivamente, vern a 

sera expressao "atividade jurfdica". Ate o momenta surgiram dais posicionamentos. 

Para alguns, os tres anos de atividade jurfdica exigidos s6 poderao ser reconhecidos 

a quem exerga cargo privativo de bacharel em direito. Enquanto para outros este 

perfodo de atividade abrange qualquer atividade judicante, ate mesmo os estagiarios 

e servidores publicos. 

Os doutrinadores que defendem a segunda posigao entendem que quando a 

Emenda passa a exigir do bacharel em direito os tres anos de atividade jurfdica, nao 

esta dizendo que ele ha de ter tres anos de atividade jurfdica enquanto bacharel em 

direito, e, sim, que ele precisa ser urn bacharel em direito com tres anos de 

experiencia jurfdica. 

Tendo em vista que o durante o curso jurfdico muitas vezes, o academico ja 

se inscreve na OAB e faz estagio profissional, praticando atos limitados de 

advocacia. Da mesma forma, entende que se deve contar como tempo de 

experiencia profissional jurfdica os estagios no Ministerio Publico e da Magistratura. 

Entretanto, o TST em sua resolugao administrativa n°. 1046/05, deixa clara que o 

tempo de estagiario nao sera computado. 

0 entendimento majoritario e o de que nao seria possfvel a exigencia da 

inscrigao na OAB por urn perfodo minima de 3 anos, pois a Constituigao Federal nao 

faz tal exigencia. Havendo tal exigencia ocorreria ofensa ao principia da isonomia, 

pois servidores publicos que executam atividades que impedem o exercicio da 

advocacia nao poderiam participar do concurso. 

Outra questao a ser discutida ferindo o princfpio da isonomia, se relaciona ao 

fato de que alguns editais, como o edital acima descrito no MPDFT, tern aceitado 

para o computo dos tres anos de atividade jurfdica o magisterio publico, nao 

aceitando o magisterio privado, porem tal distingao fere o princfpio da isonomia, 

tendo em vista que ambos exercem a mesma atividade, que e a de magisterio. 
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E muito discutida se essa exigibilidade deveria ser comprovada no momenta 

da inscric;ao ou no ato da nomeac;ao. 

Alguns editais tern feito tal exigencia no ato da inscric;ao, como o referido 

edital do MPDFT (Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios). 

Tais defensores desta regra entendem que essa determinac;ao e coerente, 

pais, a Constituic;ao nao e monolitica e possui varios valores que de acordo com as 

necessidades sao usadas. Deve-se vislumbrar uma forma diferente de seguranc;a 

jurfdica que priorize a seguranc;a social. 

E importante observar que as comiss6es de concursos ao estipularem que a 

exigibilidade tern que ser no momenta da inscric;ao, nao possuem nenhuma 

argumentac;ao plausfvel, ou ate mesmo justificavel, para esse ato, trata-se, portanto, 

de ato discricionario e vago. Essa e mais uma maneira de demonstrar a 

subjetividade como o tema foi tratado pela Emenda 45/04, sendo assim mais urn 

argumento para a necessidade de uma lei regulamentadora. 

Girando, a interpretac;ao rigorosa poderia levar a entender que a exigencia 

deveria ser cumprida no ato da inscric;ao, mas com apoio da jurisprud€mcia, segundo 

o entendimento pretoriano dominante, a pratica forense, traduzida no efetivo 

exercfcio da advocacia por alguns anos, ou a pratica de cargo para o qual se exija 

diploma de bacharel em Direito, era exigencia legitima para cargo de magistratura 

cuja comprovac;ao devia ser aferida no ato da posse, e nao por ocasiao das 

inscric;oes. Ate mesmo porque, exigir tal requisito no momenta da inscric;ao leva ria a 

impossibilidade de muitos bachareis prestes a completar os tres a nos, efetuarem tais 

inscric;oes. 

Nesse sentido, os candidatos inscritos nos concursos publicos para 

Magistratura e Ministerio Publico nao podem ser obrigados a comprovar requisito 

que nao era exigfvel no momenta da inscric;ao. Conquanto tenham, antes do 

provimento do cargo, mera expectativa de direito a nomeac;ao ou, se for o caso, a 
participac;ao na segunda etapa do processo, nao podem ser obrigados a comprovar 

tempo de exercfcio, que podem, inclusive, nao possuir. 

Ora, se o candidato preenche, no momenta do ato de inscric;ao, todos os 

requisitos exigidos pelo ordenamento jurfdico vigente, necessarios a investidura no 

cargo pretendido, adquiriram direito a concluir o processo seletivo e, no caso de 

aprovac;ao, expectativa de direito a nomeac;ao. Com efeito, nao e juridicamente 

razoavel a convocac;ao do proximo candidato, seguindo a ordem de classificac;ao, de 
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modo a serem chamados a tamar posse somente aqueles que preencham este 

requisito superveniente. 

Pode-se citar como exemplo o edital n°. 01/2005 do Tribunal de Justi9a do 

Estado da Bahia, item n°. 4.4.1 0, em que o candidato devera declarar, na solicita!fao 

de inscri<fao, que tem ciencia e aceita que, caso aprovado, devera entregar os 

documentos comprobat6rios dos requisitos exigidos para o cargo par ocasiao da 

posse. 

A resolu<fao do TST 1046/05 tem par objetivo definir o conteudo da atividade 

juridica trazido pela Emenda Constitucional n°. 45 de forma restritiva, apesar da 

orienta9ao do ST J ser no sentido contrario, determinando o conceito de pratica 

forense amplamente compreendido. 

Conforme estabelece a Resolu<fao do TST (2005): 

"Art. 1° 0 ingresso na Magistratura do Trabalho far-se-a no cargo de Juiz do 
Trabalho Substituto, mediante aprovagao em concurso publico de provas e 
titulos e nomeagao par ato do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
respectivo, sendo exigidos do bacharel em Direito, na data da nomeagao, 
tres anos, no minima, de atividade jurfdica, nos termos do artigo 35. 
Art. 35. 0 Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, no 30° (trigesimo) 
dia ap6s a publicagao da homologagao do concurso, procedera a nomeagao 
dos candidatos aprovados, para preenchimento das vagas existentes, 
observada a ordem rigorosa de classificagao e a comprovagao de que 
possuam, na data da nomeagao, tres anos, no minima, de atividade juridica. 
§ 5° Considera-se atividade jurfdica o efetivo exercicio, par prazo nao 
inferior a 3 (tres) anos, ainda que nao consecutivos: 
a) da advocacia, sob inscrigao na Ordem dos Advogados do Brasil; 
b) de cargo, emprego ou fungao publica, ou magisterio jurfdico, privativos de 
bacharel em Direito, sejam efetivos, permanentes ou de confianga; e 
c) na condigao de bacharel em Direito, de cargo, emprego ou fungao publica 
de nfvel superior, com atividades eminentemente jurfdicas." 
§ 6° A atividade jurfdica, como advogado, sem contar estagio, sera 
comprovada mediante certidao expedida par cart6rios ou secretarias 
judiciais relativamente aos processos em que haja funcionado o candidato, 
ou par c6pia autenticada de atos privativos, e, em qualquer caso, 
acompanhada de certidao de inscrigao na OAB, relativa a todo o periodo. 

Ha entendimento no sentido de que tal resolu<fao seria inconstitucional, pais 

ao TST nao cabe fazer o papel de legislador. Esse conceito s6 poderia ser definido 

atraves de lei e nao atraves de resolu<fao administrativa. 

Quem defende esse posicionamento entende que seria mais coerente, caso 

os Tribunais desejassem nortear a regulamenta!fao, propor uma adequa<fao das leis 

organicas da Magistratura e do Ministerio Publico ou entao aguardar a vinda de uma 

legisla<fao infraconstitucional tratando sabre o assunto para efetivar a exigencia. 
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A resoluc;ao administrativa do TST entende que a exigencia de tres anos para 

ingresso na Magistratura do Trabalho aplica-se a partir da data da publicac;ao da 

reforma do Judiciario, inclusive quanto aos concursos realizados ou iniciados antes 

desta data, mas nao terminados ainda. Tal entendimento feri o ato jurfdico perfeito 

pois para os concursos em andamento e completamente descabido alterar suas 

normas, alem das previstas em edital. 

Compete ao STF analisar e interpretar a Carta Magna e suas Emendas, 

portanto nao caberia ao TST por meio de resoluc;ao conceituar e regulamentar a 

atividade jurfdica, pois a Emenda 45 nao estabeleceu tais criterios. 

Conforme se pode observar, ate a presente data foram poucos os autores que 

se arriscaram a escrever sobre esse polemico tema, e ap6s uma analise pode-se 

perceber que ainda nao existe nenhuma conclusao para o assunto. 

E importante frisar que algumas comissoes de concursos, nao estao ainda 

exigindo o requisite da atividade jurfdica, tendo em vista que defendem o 

posicionamento da necessidade de uma lei complementar regulamentadora. 

2.13 0 ENSINO JURiDICO E A FORMACAO DOS OFICIAIS DA POLiCIA 

MILITAR DO PARANA 

Antes de entrar na abordagem do assunto em tela, torna-se importante 

ressaltar alguns aspectos crfticos do ensino jurfdico de graduac;ao e de p6s

graduac;ao no Brasil, observados por Aguiar (1996) a tim de estimular o debate e a 

reflexao. 

Conforme o autor (Aguiar, 1996), o primeiro ponte crftico e de ordem 

quantitativa e em duas dimensoes. Observa-se urn evidente descompasso entre o 

desejo/direito de jovens brasileiros a realizac;ao do Curse de Graduac;ao em Direito e 

as vagas que lhes sao disponibilizadas pelas Universidades. 0 segundo aspecto, e 

que existe uma grande defasagem na qualificac;ao dos Docentes dos Curses 

Jurfdicos, o que compromete substancialmente a qualidade do curse e a formac;ao 

desses academicos. 

Outre ponte crftico e de ordem qualitativa e tern fundamentos e 

desdobramentos tais como o baixo fndice de titulac;ao dos Docentes, que implica em 

discutfvel qualificac;ao para a pesquisa com qualidade e, pressupoe deficiencias de 



100 

ordem didatica e metodol6gica e, cursos jurfdicos que devam estar desde janeiro de 

1997 (prazo maximo concedido pela Portaria Ministerial n.1886/94) cumprindo o 

novo Currfculo, ha muitos problemas a equacionar, a saber, (Aguiar, 1996, p. 28): 

A equivocada insergao da materia denominada como "Ci€mcia Polftica, com 
perspectiva limitadora e pouco valorizadora da Teoria do Estado, que, 
merece ter status proprio e destacado entre as materias fundamentais; a 
omissao, entre as materias obrigatorias, de tres tais como: 

• a lniciagao a Pesquisa Juridica - sem cujo domfnio enfraquece-se 
todo o ensino juridico ministrado como tambem a composigao da 
monografia obrigatoria a conclusao do Curso; 

• a Polftica Jurfdica - que permite ao estudioso do direito adquirir os 
conhecimentos e desenvolver responsaveis questionamentos e 
contribuigoes quanta a criatividade normativa e a os ajustes no 
Direito vigente; 

• a Pesquisa Jurisprudencial - cujo papel na construgao da efetiva 
Justiga em nosso Pafs, havera de ser devidamente valorizado no 
proximo Seculo, pais em caso contrario pagaremos o prego de ser 
mantido o nosso atual descompasso com relagao ao restante do 
mundo jurfdico. 

Outro aspecto crftico, diz respeito a falta de qualidade, quer de ordem 
metodologica quanta de conteudo, de significativa parte das Monografias de 
Conclusao de Curso; Aponta ainda que as Bibliotecas dos Cursos Juridicos, 
com algumas excegoes, deixam a desejar. 

Nessa esteira, o fil6sofo e jurista sufc;o Otfried Hoffe (1991) prop6e que o 

projeto politico da modernidade se alimenta em quatro experiemcias fundamentais: 

na crise radical da sociedade, no estremecimento da ordem do direito e do estado e 

na crftica radical das relac;oes polfticas e na experiencia da explorac;ao e da 

opressao. 

Urn exame, ainda que superficial do caso brasileiro, permite a inferencia de 

que a Sociedade brasileira, segundo Hoffe (1991 ): se encontra em crise radical, a 

ordem jurfdica e a ordem estatal se encontram em estremecimento e ha explorac;ao 

e opressao nas relac;oes polfticas. 

Hoffe (1991) aponta ainda que a montagem de urn adequado e 

potencialmente exitoso projeto politico para a construc;ao do Brasil, no proximo 

SEkula, pressup6e o eficiente e eficaz equacionamento de uma preliminar essencial: 

a efetiva realizac;ao da justic;a, sempre sob a lembranc;a de que sem justic;a nao ha 

democracia, por meio de uma formac;ao s61ida, multidisciplinar e cidada, para 

profissionais que atuam nos diversos campos do direito. 
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2.13.1 A Forma~ao e o Espa~o de Atua~ao 

Para se entender o processo de forma<;ao e o espa<;o de atua<;ao dos Oficiais 

da Polfcia Militar do Parana, o ensino jurfdico e desenvolvido na Academia Policial 

Militar do Guatupe (APMG) em currfculo proprio que privilegia as disciplinas 

abordadas no Curso de Direito tradicional. 

0 policial militar trabalha com seguran<;a quando possui conhecimento da lei 

em nfvel adequado ao desempenho da sua fun<;ao, em patamar acima da media do 

cidadao comum, com especializa<;ao em atividades de seguran<;a publica. E ele 

deve ser preparado para esse plano de atua<;ao. Necessaria, primeiramente, 

conhecer a competencia da lnstitui<;ao da qual e parte integrante, para exercer a 

autoridade policial inerente a sua condi<;ao, agindo em nome do Estado e no limite 

de suas atribui<;6es, capacitando-se a tamar decis6es que se reconhe<;am corretas 

porque razoaveis e cobertas pelo manto da legalidade e da moralidade 

administrativa. 

Tal como os demais operadores do direito, deve ser capaz de organizar-se 

mentalmente, formulando um raciocfnio jurfdico sabre o fato concreto. E deve decidir 

com amparo na fundamenta<;ao legal que de legitimidade a sua a<;ao, eis que, via de 

regra, o policial atua na sensfvel faixa da limita<;ao das liberdades individuais, no 

exercfcio do denominado poder de polfcia, condi<;ao que o distingue. 

Sabre esse diferencial de sua fun<;ao, faz-se oportuno destacar o 

ensinamento de Lazzarinni (1994, p. 86) onde afirma que "A Polfcia e a realidade do 

Poder de Polfcia, e a concretiza<;ao material deste, isto e, representa em ato a este. 

0 Poder de Polfcia legitima a a<;ao e a propria existencia da Polfcia. Ele e que 

fundamenta o poder da polfcia". 

0 Poder de Polfcia e, entao, um conjunto de atribui<;6es da Administra<;ao 

Publica, indelegaveis aos particulares, tendentes ao controle dos direitos e 

liberdades das pessoas, naturais ou jurfdicas, a ser inspirado nos ideais do bern 

comum, e incidentes nao so sabre elas, como tambem em seus bens e atividades". 

0 policial militar nao pode simplesmente tratar o poder de polfcia como algo 

etereo, construfdo pela doutrina ou aceito como legftimo em razao de que ninguem 

questionou sua decisao diante de um caso pratico. E obriga<;ao do profissional de 

polfcia conhecer a natureza jurfdica dessa sua autoridade exteriorizada nas mais 

variadas situa<;6es, normalmente diante de conflitos sociais ou manifesta no contexto 
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da prevenc;ao, quase sempre caracterizada pela adoc;ao de medidas cogentes. Certo 

que na esfera da seguranc;a publica, e a Polfcia Militar a detentora principal do 

conjunto de atribuic;oes da Administrac;ao Publica chamada poder de polfcia. 

Pois bern, partindo do texto da Constituic;ao Federal, particularmente do art. 

144, posiciona-se o policial militar em relac;ao a competencia dos outros 6rgaos 

policiais e identifica a sua propria, na complexa dimensao do exercicio da "polfcia 

ostensiva" e da "preservac;ao da ordem publica". E, diante da diversidade de suas 

miss6es, ao buscar a regulamentac;ao de materia especifica nas leis 

infraconstitucional observada a hierarquia das normas, obtem os subsfdios 

necessarios para qualquer tomada de posic;ao. 

Os tres aspectos da ordem publica: seguranc;a, tranquilidade e salubridade, 

reconhecidos em inumeras produc;oes academicas desenvolvidas sobre o tema, 

expandem a dinamica da atuac;ao policial-militar muito alem da realizac;ao do not6rio 

policiamento ostensivo que previne a pratica de infrac;ao penal. 

Atua o profissional tambem em situac;6es marcadas pela pratica de ato que 

nao constitui delito, mas que e considerado ilfcito em razao de desrespeito a regra 

na 6rbita do direito civil ou na esfera administrativa, como por exemplo, em 

ocorrencia que envolve pratica de infrac;ao de transito, infrac;ao ambiental, questao 

de relac;oes de vizinhanc;a e muitas outras, sempre com previsao no ordenamento 

jurfdico, posto que, conforme o art. 5°, inciso II, ainda da Constituic;ao Federal: 

"ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de 

lei". 

Enquanto ao cidadao comum e permitido movimentar-se no vazio deixado 

pela lei, ou seja, ele pode fazer em regra tudo o que nao lhe seja vedado em 

mandamento legal, de outro lado, os integrantes da Administrac;ao Publica devem 

fazer apenas o que a lei permite, em face da observancia aos principios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, eficiencia, nos termos 

do artigo 37, tambem da Carta Magna. 

0 raciocinio aplica-se nao somente ao exercicio da atividade fim, mas 

tambem a gestao dos recursos necessarios, no ambito das atividades de suporte 

essenciais a realizac;ao da "polfcia ostensiva" e da "preservac;ao da ordem publica", 

caracterfsticos da Administrac;ao Militar Estadual. Nesse contexto, o gestor da coisa 

publica, no exercicio de suas atribuic;oes, e autoridade administrativa, com poderes, 

deveres e responsabilidades pr6prios. 
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0 mesmo artigo 37 da Constituic;ao Federal, em seu paragrafo 6°, preve a 

responsabilidade objetiva da Administrac;ao Publica e a ac;ao regressiva contra o 

agente publico causador do dano: "As pessoas juridicas de direito publico e de 

direito privado prestadoras de servic;os publicos responderao pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa". 

Verifica-se, portanto, que alem das responsabilidades comuns a qualquer 

cidadao o policial militar esta sujeito a outras. Conforme visto, esta sujeito a eventual 

obrigac;ao de indenizac;ao em razao de ac;ao regressiva, por danos causados a 

terceiros na condic;ao de agente publico; a responsabilizac;ao no campo disciplinar, 

mediante aplicac;ao de rigoroso regulamento de conduta que estabelece como 

sanc;ao inclusive a privac;ao de liberdade e, ainda, a jurisdic;ao penal especial, na 

esfera da Justic;a Castrense, em razao de sua qualidade de militar. 

Eis o peso da responsabilidade do exercfcio da func;ao e da autoridade 

policial-militar a exigir, como contrapartida, uma boa preparac;ao, especialmente na 

area dos conhecimentos jurfdicos essenciais ao desempenho de tao relevantes e 

complexas atribuic;oes. 

Para a formac;ao jurfdica do policial-militar, nao se despreza a importancia da 

pratica policial-militar, da cultura adquirida pela experiencia cotidiana do policiamento 

ostensivo, uniformizado, que nenhuma outra instituic;ao civil ou militar possui. E esta 

deve ser cultivada e perpetuada, como vern sendo feito, na forma de padronizac;ao 

de procedimentos operacionais. 

Mas, um p~licial militar em atuac;ao, que nao possua o mfnimo necessaria do 

conhecimento jurfdico preconizado nos cursos de formac;ao da Polfcia Militar, sera 

comparavel a um musico tocando em uma orquestra sem saber ler partitura, ou com 

um instrumento desafinado: por maior que seja sua intimidade com o instrumento 

musical, nao podera convencer a todos os ouvintes, menos ainda aos outros 

musicos. 

Simbolicamente, essa orquestra corresponde ao Sistema Criminal e os 

diferentes tipos de instrumentos correspondem aos 6rgaos com participac;ao no ciclo 

da persecuc;ao penal; por isso, somente havera harmonia se cada grupo executar 

corretamente a parte que lhe cabe. 

A formac;ao juridica do policial militar vern sendo prestigiada nos diversos 

cursos de formac;ao e de aperfeic;oamento da Polfcia Militar. Praticamente metade da 
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carga horario dos cursos no ambito da lnstituigao e composta por materias voltadas 

a Ciencia do Direito, com enfase na sua aplicagao durante a atividade policial. 

Na Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo - PMESP, a afinidade com tais 

materias e o reconhecimento de sua importancia faz com que diversos policiais 

militares, destacadamente os oficiais, busquem o aperfeigoamento pessoal 

concluindo o bacharelado em Direito, vez que as Faculdades aproveitam as materias 

ministradas na Academia de Policia Militar do Barra Branco e varios concluem, 

ainda, cursos de pos-graduagao. 

Mesmo sem um levantamento complete sabre essa formagao academica de 

iniciativa individual, e possfvel afirmar que bern mais da metade dos Oficiais da 

Polfcia Militar possui bacharelado em Ciencias Jurfdicas e varios sao, inclusive, pos

graduados. 

Sabre a importancia do estudo do direito para a atuagao profissional, tambem 

e importante frisar que cada Unidade conta com um Oficial Chefe de Segao de 

Justiga e Disciplina, junto a uma equipe de pragas, que e responsavel pelo 

andamento dos procedimentos administrativos apuratorios, disciplinares e de polfcia 

judiciaria militar na respectiva area de circunscrigao, ou de competencia propria em 

razao do comando local, mantendo constante contato com outros operadores do 

direito na esfera administrativa ou penal militar. 

Toda essa estrutura, aliada a uma Corregedoria bern organizada, foi 

fortalecida com a implantagao, na decada de 90, dos Plantoes de Polfcia Judiciaria 

Militar (PPJM), com funcionamento nos Comandos regionais, fora do horario de 

expediente, hoje implementados em todo o Estado de Sao Paulo, com excelentes 

resultados. 

Alem de participar direta, ou indiretamente, desse verdadeiro sistema de 

Justiga e Disciplina, na condigao de encarregado de lnvestigagoes Preliminares e 

Sindicancias, de lnqueritos Policiais Militares e eventuais Autos de Prisao em 

Flagrante Delito de crime militar e Processes de Desergao, de Processes 

Disciplinares - inclusive integrando Conselhos de Disciplina ou de Justificagao para 

possfvel ato de demissao ou expulsao, o Oficial da Policia Militar concorre 

periodicamente, mediante sorteio, a atuagao nos Conselhos das Auditorias da 

Justiga Militar Estadual, para funcionar como juiz integrante desses orgaos 

colegiados de julgamento de crimes militares, sob o regimento proprio da Justiga 

Castrense. 
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Em tempo, particularmente nas atividades especializadas, a exemplo do 

policiamento ambiental e do policiamento rodoviario, cresce ainda mais a exigE'mcia 

de conhecimento tecnico especffico, demandando curses de especializac;ao a que se 

submetem os policiais militares que atuam nessas areas, o que aumenta o contato 

com as Ciencias Jurfdicas, mediante estudo dirigido a sua aplicac;ao em determinada 

modalidade de fiscalizac;ao. Expande-se, por consequencia, a interface com grupos 

de atuac;ao especializada de outros 6rgaos publicos, tambem operadores do direito, 

envolvidos na mesma tematica. 

Os profissionais formados e que militam no campo do direito, sao dos 

denominados "Operadores do Direito" que, em manifestac;ao oral ou escrita no meio 

academico, relacionam nesse grupo os jufzes, promotores, advogados, delegados 

de polfcia e ate mesmo estudantes de direito, nao fazendo referencia, porem, a 
figura do policial militar. 

Desconsideram o fato de que o policial militar, em qualquer nfvel hierarquico, 

opera constantemente o direito no desempenho de sua atividade profissional fmpar, 

cuja principal ferramenta de trabalho e exatamente a interpretac;ao das normas 

legais, objetivando alcanc;ar o tiel cumprimento da lei e o "fazer cumprir a lei" em 

defesa da sociedade, para a preservac;ao da ordem publica. 

Nao se trata de reivindicar qualquer merito, mas, sim, de destacar a 

importancia da informac;ao e da formac;ao jurfdica na atividade policial-militar e o 

reconhecimento da efetiva operac;ao do direito que se processa na relac;ao direta 

com a populac;ao, em tempo real, fora dos cart6rios dos f6runs, das salas de 

audiencia e Ionge dos gabinetes dos estudiosos do direito, das salas de aula e 

mesmo das sedes dos distritos policiais. 

A Missao constitucional e o exercfcio da autoridade policial, se refere a 
aplicac;ao pratica do direito que se processa na ac;ao do policial militar em contato 

pessoal e permanente com o cidadao, destinatario de todo o esforc;o do Estado no 

objetivo maier de alcanc;ar a paz social. Vamos refletir sobre isso. 

0 aprofundamento no estudo da missao institucional e do exercfcio da 

autoridade policial leva o profissional de Polfcia Militar a conhecer a analise 

doutrinaria sobre as caracterfsticas do ato de polfcia. Conforme lic;ao de Meirelles 

(1987), o ato de polfcia tern tres atributos basicos: discricionariedade, auto

executoriedade e coercibilidade, ou seja, e caracterizado pela livre escolha da 

oportunidade e da conveniencia do exercfcio do poder de polfcia, alem dos meios 
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lfcitos necessarios para a sua consecuc;ao, pela execuc;ao direta e imediata da 

decisao, sem intervenc;ao do Poder Judiciario, exceto os casas em que a lei exige 

ordem judicial, bern como, pela imposic;ao das medidas adotadas, de modo coativo. 

Exatamente como urn contraponto a liberdade do cidadao comum, que pode 

movimentar-se no vazio deixado pela lei, a discricionariedade possibilita ao policial 

militar urn nfvel de escolha de oportunidade essencial ao exito do trabalho de quem 

pode estar no Iugar certo e no momenta certo para agir. Celso Antonio Bandeira de 

Mello (2006, p. 146), define discricionariedade como sendo 

A margem de 'liberdade' que remanes9a ao administrador para eleger, 
segundo criterios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos, cabfveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o 
dever de adotar a solu9ao mais adequada a satisfa9ao da finalidade legal, 
quando, por for9a da fluidez das express6es da lei ou da liberdade conferida 
no mandamento, dela nao se possa extrair objetivamente uma solu9ao 
univoca para a situa9ao vertente. 

Significa dizer que o ato de polfcia encontra seus limites tambem no 

mandamento legal. Os fins, a competencia do agente, o procedimento (sua forma) e 

tambem os motivos e o objeto sao limites impastos ao ato de polfcia, ainda que a 

Administrac;ao disponha de certa margem de discricionariedade no seu exercfcio, 

conforme adverte Di Pietro (2002, p.132), em elucidativa exposic;ao: 

Quanta aos fins, o poder de policia s6 deve ser exercido para atender o 
interesse publico. Se o seu fundamento e precisamente o principia da 
predominancia do direito publico sobre o particular, o exercicio desse poder 
perdera a sua justificativa quando utilizado para beneficiar ou prejudicar 
pessoas determinadas; a autoridade que se afastar da finalidade publica 
incidira em desvio de poder e acarretara a nulidade do ato com todas as 
consequencias nas esferas civil, penal e administrativa. A competencia e o 
procedimento devem observar as normas legais pertinentes. Quanta ao 
objeto, ou seja, quanta ao meio de a9ao, a autoridade sofre limita96es, 
mesmo quando a lei lhe de varias alternativas possiveis. Tem aqui aplica9ao 
um principia de direito administrativo, a saber, o da proporcionalidade dos 
meios aos fins; isto equivale a dizer que o poder de policia nao deve ir alem 
do necessaria para a satisfa9ao do interesse publico que visa proteger; a 
sua finalidade nao e destruir os direitos individuais, mas, ao contrario, 
assegurar o seu exercicio, condicionando-o ao bem-estar social; s6 podera 
reduzi-los quando em conflito com interesses maiores da coletividade e na 
medida estritamente necessaria a consecu9ao dos fins estatais. 

Para nao incidir em pratica de ato arbitrario, que consiste em posicionamento 

antagonico a pratica de ato discricionario, o policial militar deve ter a noc;ao exata 

dos contornos legais da discricionariedade. Ora, nao existe outra forma senao 

estudar as leis, conhecer a doutrina e, ainda, tamar cantata com a jurisprudencia, 
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como faz urn born operador do direito. Por outro lado, nao se pretende que o policial 

militar transporte na viatura todos os c6digos e manuais disponfveis, ou que dele 

seja exigido o bacharelado em Ciencias Jurfdicas; importante, sim, que ele receba 

uma boa formagao tecnico-jurfdica para que se sinta preparado e, por consequencia, 

encontre-se seguro ao tamar decis6es, sob o peso da responsabilidade de quem 

representa o proprio Estado e, nessa condigao, e o primeiro normalmente a tamar 

cantata com situagao de conflito, adotando providencias imediatas - e 

imprescindfveis- para o restabelecimento da ordem. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 FUNDAMENTANDO A BUSCA 

A proposigao da presente investigagao foi fundamentar alga que ate a 

presente data, ap6s alguns ensaios pouco consistentes de pesquisa, ainda nao foi 

devidamente esclarecido acerca do papel, formagao, qualificagao e espago ocupado 

pelo Oficial na PMPR e a sua atividade jurfdica. 

Esse e o fator que trouxe para este pesquisador a motivagao para o estudo de 

uma gama de demandas existentes na lnstituigao Pollcia Militar do Parana, dentre 

as quais a formagao desse profissional. 

De acordo com Demo, alguns entendem que a pesquisa consiste em um 

trabalho de apenas coletar dados e realizar urn mosaico de informagao, que por 

mais que estejam coerentes, nao caracterizam logicamente o objetivo cientffico ou 

social da busca, ou seja, a coleta de informagoes, sistematizagao e descrigao da 

realidade (1995, p. 11). 

A pesquisa como atividade humana e social, carreia consigo a carga de 

conhecimento hist6rica do pesquisador, que reflete diretamente na qualidade do 

resultado da investigagao. 

Como afirma Ludke e Andre (1986, p. 3), o objeto de pesquisa em tela, 

configura-se como fen6meno social, pais foi desenvolvido no interior das 

comunidades, com todos os atores envolvidos, que aqui configura-se como uma das 

variaveis desse processo. Nao se pode analisar o objeto dessa pesquisa, como urn 

fato isolado do contexto, diante do quadro aqui exposto. 

Assim, p6de-se observar que essa questao deve-se ser tratada de maneira 

analitica, mesmo se considerarmos a complexa questao do fen6meno social. 

A partir do momenta que foi proposto investigar o policial militar que atua nas 

atividades juridicas, observou-se que a pesquisa estava em busca de uma realidade 

nao documentada, no que se refere ao assunto proposto, ou seja, ensaios que 

pudessem balizar essa atividade e, especificamente na PMPR. 
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3.2 A PESQUISA EXPLORATORIA 

A metodologia escolhida para realizar a pesquisa proposta, e conhecida como 

estudo explorat6rio, pais, o tema referente a prodw;ao intelectual constitui-se inedito 

na Polfcia Militar do Parana. 

0 presente tipo de pesquisa foi escolhido par nao encontrar estudos 

consistentes sabre o objeto proposto acerca dos profissionais que atuam na PMPR 

nas atividades tipicamente jurfdicas. 

Assim, ideias nao estudadas e ideias vagamente vinculadas ao problema de 

investigac;ao remetem a necessidade de se iniciar com urn estudo explorat6rio 

Sampieri (1998, p. 69). 

De acordo com Dankhe (1986), esse tipo de estudo serve para preparar o 

terreno, e ordinariamente antecedem os estudos descritivos, correlacionais e 

explicativos. 

Os estudos explorat6rios, conforme especifica Dankhe, citado par Sampieri 

(1998, p. 59), "servem para nos familiarizarmos com fen6menos relativamente 

desconhecidos, obter informac;oes sabre a possibilidade de levarmos a cabo uma 

investigac;ao mais completa sabre um contexto particular da vida real, investigar 

problemas do comportamento humano que considerem cruciais aos profissionais de 

determinada area, identificar conceitos ou variaveis promissoras, estabelecer 

prioridades para investigac;oes posteriores ou sugerir afirmac;oes". 

Essa classe de estudos fornece condic;oes de avaliar o comportamento, as 

concepc;oes, o olhar sabre si, do Oficial policial-militar que labuta na seara jurfdica. 

Conforme Dankhe, citado par Sampieri (1998, p. 59), estudos explorat6rios 

poderao determinar tendencias de estudos, assim como, identificarem relac;6es 

potenciais entre variaveis e estabelecer o tom de investigac;oes posteriores mais 

rigorosas. 

De acordo com o autor, a metodologia e caracteristicamente mais flexivel 

ampla e dispersa, comparando-se com outros tipos de estudos. Porem, encerra 

maior risco e requer mais paciencia, serenidade e receptividade par parte do 

investigador Sampieri ( 1998, p. 60). 

Nesse sentido, verificou que pesquisa-se quais seriam as atividades juridicas 

desenvolvidas pelos Oficiais da Polfcia Militar e a relac;ao dessas atividades com a 
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sua formac;ao inicial e seu processo hist6rico de desenvolvimento, para desvenda

los e proporcionar respostas apropriadas. 

Assim, justifica-se a busca de uma metodologia que, considerando tambem o 

contexte do fen6meno social que se estuda, privilegia a pratica e o prop6sito 

transformador do conhecimento que se adquire da realidade que se procura 

desvendar em seus aspectos essenciais e acidentais. 

Bogdan e Biklen citado por Ludke e Andre (1986, p. 11 ), descreve cinco 

caracterlsticas da pesquisa qualitativa: 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural a sua fonte de direta de dados 
e o pesquisador como o seu principal instrumento; os dados coletados sao 
predominantemente descritivos; A preocupac;ao com o processo e muito 
maior do que com o produto; o significado que as pessoas dao as coisas e a 
sua vida sao focos e atenc;ao especial do pesquisador; a analise dos dados 
tende a seguir um processo indutivo, ou seja, a busca de evidencias que 
comprovem hip6teses definidas antes do inicio dos estudos. 

3.3 COLETA DOS DADOS 

0 processo da pesquisa qualitativa nao admite vis6es isoladas, parceladas e 

estanques, mas desenvolve em uma interac;ao dinamica retroalimentando-se, 

reformulando-se constantemente, de forma que na coleta de dados, num instante 

deixa de ser tal e passa-se a analise de dados, e este e em seguida um vefculo para 

nova busca de informac;oes. 

Para que a coleta de dados se proceda, a pesquisa qualitativa admite alguns 

tipos de caminhos, que foram utilizados na presente investigac;ao, como a analise 

documental e a pesquisa direta em obras literarias. Demo citado por Minayo (1993, 

p. 51), "observa que o cientista em sua tarefa de descobrir e criar necessita em um 

primeiro momento, questionar. ( ... ) Definido bern o nosso campo de interesse, e 

possfvel se partir para um rico dialogo com a realidade. Assim o trabalho de campo 

deve estar ligado a uma vontade e a uma identificac;ao com o tema a ser estudado, 

permitindo uma melhor realizac;ao da pesquisa proposta." 

Como ja apontado anteriormente, mesmo em pesquisa bibliografica, procura

se nao acumular uma visao isolada das partes do estudo, pois no decorrer de 

fundamentac;ao te6rica o investigador podera apoiar-se em ideias que surgem no 

decorrer da investigac;ao. 
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Assim, ressalta-se que o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitative, tern 

ampla liberdade te6rico-metodol6gica, conservando-se uma estrutura coerente, 

consistente, original com nfvel de objetivac;ao capazes de merecer a aprovac;ao dos 

cientistas num processo intersubjetivo de aprovac;ao. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Para o estudo do objeto proposto na presente investigagao, a analise e 

discussao dos dados dependeram das principais fontes de pesquisa em direito 

consultadas, tais como os livros, artigos especializados, documentos diversos, 

artigos indexados em revistas acessados por meio de internet, dentre outros. 

Os juristas brasileiros privilegiam o uso em suas pesquisas, uma gama maior 

de livros e manuais do que qualquer outra fonte de consulta. Para este trabalho, o 

uso de artigos norteou ideias importantes e assegurou as tend€mcias mais modernas 

para a elaborac;ao do pensamento cientffico aqui adotado e abordado. 

Nesse sentido, procurou-se buscar as fontes bibliograficas de maior 

importancia de uso no cotidiano jurfdico e na seara academica, melhor, eliminando

se as obras genericas que nada ou pouco tern a ver com o tema central desta 

investigagao, bern como outros caminhos, como os apontados por Thompson ( 1991, 

p. 35), onde menciona que "as fontes nao-bibliograficas de pesquisa, tao ao gosto 

dos demais estudiosos dos fenomenos sociais, nao vern sendo utilizadas pelos 

juristas como seria de desejar: questionckios, entrevistas, amostragens estatfsticas, 

dentre outros metodos, desde que corretamente conduzidos, s6 trarao 

consequencias beneficas a credibilidade de uma pesquisa juridica". 

Essas referencias proporcionam maior peso a uma teoria, alem de a tornarem 

mais clara e eficiente no trato com os problemas, conforme ja mencionado. Se o 

trabalho dogmatico nas lides dos profissionais do direito pratico pouco tern de 

cientffico, ele certamente e urn objeto de todo interesse para a perspectiva cientffica 

que deve ter a pesquisa jurfdica. 

Nessa perspectiva, foi observado que a Corporac;ao deixou, em seu processo 

hist6rico de estabelecer uma praxis cotidiana, para se enredar na pratica pela 

pratica, o que enseja uma ruptura com as correntes de planejamento e pesquisa. 

Ao se retomar a discussao, observa-se que a Constituic;ao Federal, no art. 

144, preceitua que tanto a Polfcia Militar quanta a Polfcia Civil, dentre outros, sao 

6rgaos encarregados da preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimonio. 

Com fundamento no texto constitucional, fica evidenciado que uma e outra 

exercem fungoes complementares no Sistema de Seguranc;a Publica do Brasil, 

portanto indiscutivel a importancia de ambas. 
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0 Brasil e urn Estado Democratico de Direito, conforms preceitua o art. 1 o da 

Constitui9ao, nos princfpios fundamentais da Republica Federativa. Nesse sentido, o 

Pafs constituiu o seu Sistema de Justi9a, que e composto pelo Poder Judiciario, 

Ministerio Publico, polfcias e pelo Sistema Prisional. 

Nesse conjunto de 6rgaos do Sistema de Justi9a, Polfcia Militar e Polfcia Civil 

sao como irmaos siameses, com culturas, hist6rias e missoes as vezes distintas, 

mas com interliga9ao indispensavel ao born funcionamento da persecu9ao penal e 

da preven9ao do banditismo no ambients de defesa social. A doutrina admite a linha 

de diferencia9ao entre a polfcia administrativa (Polfcia Militar) e a polfcia judiciaria 

(Polfcia Civil) na ocorrencia ou nao de ilfcito penal. Neste caso, o policial civil ou 

militar e regido pelas normas do direito processual penal, estando suas a96es sob a 

egide do Poder Judiciario, destinatario final da ocorrencia, alem do controls externo 

pelo Parquet, uma inova9ao da Carta Magna. 

Entretanto, e apenas doutrinariamente que se estabelece esta diferencia9ao, 

uma vez que, na pratica, e impossfvel de ser efetivada, eis que as a96es pertencem 

a urn todo indivisfvel, como uma engrenagem que nao funciona quando uma parte 

se quebra. E inviavel seccionar atividades dentro de urn mesmo segmento, posto 

que, o 6rgao policial que esta exercendo atividade de polfcia preventiva - polfcia 

administrativa - diante do ilfcito penal que nao conseguiu evitar, passa, automatica e 

imediatamente, ao exercfcio da atividade de polfcia repressiva - polfcia judiciaria. 

Seria inadmissfvel que ele assim nao pudesse proceder. Agindo dessa 

maneira, o 6rgao estara restaurando a ordem publica naquele momenta e local, e 

mais, fazendo atuar as normas do Direito Processual Penal, tera em vista o sucesso 

da persecu9ao criminal, pais, nao podem ser perdidos os elementos indispensaveis 

a realiZa9aO da Justi9a Criminal. 

A divisao da polfcia em preventiva e repressiva esta apenas na maneira de 

agir da autoridade no exercfcio do poder de polfcia. Assim, afirma-se que o mais 

correto nao e qualificar a atividade policial em preventiva ou repressiva, pelo 6rgao 

publico que a exerce, mas sim, pela atividade de polfcia em si mesma desenvolvida, 

seja por policiais militares ou por policiais civis. 

0 que ha, na verdade, e uma predominancia de atividades preventivas no 

atuar rotineiro das polfcias militares, que, ao realizar atividades de repressao 

imediata, cumpre seu mister constitucional de preservar a ordem publica. 
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Alvaro Lazzarinni, desembargador do Tribunal de Justiga de Sao Paulo, 

estudioso do tema ordem publica, ressalta que a Polfcia Militar possui competencia 

ampla na preservagao da ordem publica que, engloba inclusive a competencia 

especffica dos demais 6rgaos policiais, no caso de falencia operacional deles, a 

exemplo de suas greves e outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda 

incapazes de dar conta de suas atribuigoes, pois a Polfcia Militar e a verdadeira 

forga publica da sociedade. 

Essa contextualizagao foi necessaria para que o leiter possa compreender 

que, se temos duas polfcias, e por uma questao hist6rico-cultural; todavia, como 

afirmado anteriormente, o seu agir e uno e complementar na prevengao e na 

repressao do delito. Assim corroboram diversas autoridades jurfdicas, dentre outros, 

Hely Lopes Meirelles, Jose Cretella Jr., Andre de Laubadere. 

Atualmente, um movimento esta sendo realizado no sentido de classificar a 

categoria dos delegados como de carreira jurfdica. Sobre este pleito, nao ha 

nenhuma contestagao. Todos os policiais civis e, neste caso, especialmente os 

delegados, formam uma classe digna dos maiores encomios e merecem as 

prerrogativas inerentes a classe jurfdica deste Pafs. 

Por essas razoes, validar a condigao de carreira jurfdica para um segmento 

das corporagoes policiais, neste caso para os delegados, em detrimento da mesma 

condigao para os oficiais, e romper com toda a 16gica ate agora construfda. Neste 

diapasao, recentemente, uma lei tramitou na Assembleia Legislativa de Goias, de 

iniciativa do governo estadual, na qual nosso relat6rio foi favoravel, no sentido de se 

exigir curse superior para o ingresso como soldado na Polfcia Militar. 

Ressalte-se que medida semelhante ja existe desde 2003, exigindo o 

bacharelado em Direito para o ingresso no quadro de oficiais policiais militares 

(QOPM). Por essa razao, ve-se que a mesma qualificagao que se exige para a 

ocupagao do cargo de delegado existe tambem para o quadro de oficiais. Sao 

inumeras as razoes apontadas para que os delegados passem para a carreira 

jurfdica, todas elas plenamente validas e, nao obstante, nenhuma invalida o mesmo 

reconhecimento para os equivalentes da Polfcia Militar, no caso, os oficiais, 

conforme se pode observar a seguir: 

• 0 oficial e encarregado da apuragao das infragoes penais militares 

conforme o Art. 144, § 4°, CF/88, c/c Art. 124, Ill, da Constituigao 

Estadual; 
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• Age fornecendo subsfdios e indiciando na esfera de atuac;ao da Justic;a 

Militar estadual, o que comprova sua faina na carreira jurfdica. 

Tambem, corrobora esta carreira jurfdica o fato de a Constituic;ao 

Federal, art. 125, § 5°, quando estipula que o oficial de polfcia comp6e 

o Conselho de Justic;a no processamento e no julgamento dos crimes 

militares; portanto, atua como magistrado em sede de Justic;a Militar; 

• lnobstante, no contencioso administrative, o oficial de polfcia preside 

sindicancias, investiga e aponta irregularidades administrativas e 

disciplinares, as quais sao imprescindfveis 0 conhecimento jurfdico, a 

habilidade no trato com a lei e o respeito aos alicerces do Estado 

Democratico de Direito, principalmente em relac;ao ao Princfpio do 

Devido Processo Legal e seus desdobramentos; 

• Nesta esteira de argumentos, reforc;a-se que, nos casos de Processo 

Administrative Disciplinar, o oficial compoe as comissoes julgadoras 

exercendo func;ao importantissima para a Administrac;ao Publica. 

Por tudo isso, e alem do mais, e hist6rica e factual a equivalencia de 

tratamento, de direitos e de obrigac;oes para os profissionais das carreiras policiais 

que tern a missao de garantir a Seguranc;a Publica no Estado. 

Nesse sentido, existe uma 16gica intrfnseca na consolidac;ao de uma carreira 

jurfdica para todos os operadores do Direito que professam seus offcios nas 

corporac;oes policiais, posto serem as duas faces da mesma moeda, e por uma 

questao de justic;a garantindo o seu valor e eficacia a favor da sociedade. 

Ainda na mesma esteira de entendimento e cabfvel a evoluc;ao para se admitir 

o ingresso no Curso de Formac;ao de Oficiais Policiais Militares daqueles cidadaos 

que tenham o bacharelado em direito, ou ainda, transformar o proprio curso de 

formac;ao de oficiais em bacharelado em direito. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Na investiga9ao realizada como estudo explorat6rio destacam-se, dentre 

muitas vantagens, a prepara9ao do terreno para outras pesquisas na mesma linha 

te6rica e a estrutura9ao do marco te6rico acerca do assunto investigado. Como 

desvantagem da pesquisa explorat6ria fica saliente a falta de bibliografia au artigos 

que versem sabre o assunto, e ressalta-se que este pesquisador encontrou textos 

esparsos, sem criterios metodol6gicos rigorosos e que servissem para proporcionar 

suporte cientffico. 

Assim, o estudo explorat6rio analisou o fenomeno proposto, relativamente 

desconhecido, a fim de obter informa96es sabre a possibilidade de levar a uma 

investiga9ao mais completa sabre urn contexto particular da forma9ao e qualifica9ao 

do Oficial da PMPR, cruciais aos profissionais desta area. 

Nesse sentido, foi possfvel verificar, conforme proposto, quais seriam as 

atividades jurfdicas desenvolvidas pelos Oficiais da Polfcia Militar e a rela9ao dessas 

atividades com a sua forma9ao inicial e seu processo hist6rico de desenvolvimento, 

para desvenda-los e proporcionar as respostas apropriadas. 

Na coleta de dados da pesquisa qualitativa foram utilizados alguns tipos de 

caminhos, como a analise documental e a pesquisa direta em fontes primarias, 

secundarias e terciarias. 

Como ja apontado anteriormente, mesmo em pesquisa bibliografica, procura

se nao acumular uma visao isolada das partes do estudo, pais no decorrer de 

fundamenta9ao te6rica o investigador podera apoiar-se em ideias que surgem no 

decorrer da investiga9ao. 

lmporta ressaltar que a op9ao par esse tipo de pesquisa, orientado pelo 

enfoque qualitativo, proporcionou ampla liberdade te6rico-metodol6gica, 

conservando-se uma estrutura coerente, consistente, original com nfvel de 

objetiva9ao capazes de merecer a aprova9ao dos cientistas num processo 

intersubjetivo de aprova9ao. 

0 marco te6rico construfdo no presente trabalho de pesquisa, proporciona 

aos pesquisadores da area uma referenda para futuras investiga96es nesse campo 

jurfdico. 
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Assim, a pergunta de pesquisa consignada questiona se e possfvel ampliar o 

espa<:;o de atua<:;ao, currfculo de forma<:;ao e qualifica<:;ao em nfvel superior do Oficial 

da PMPR, por meio da atividade jurfdica ja desenvolvida por este profissional. 

0 corpo da revisao de literatura apontou em seu conteudo as caracterfsticas 

do policial-militar, que tern um conhecimento da lei necessaria para o desempenho 

de sua atividade, em nfvel superior e, elevado nfvel de especializa<:;ao em seguran<:;a 

publica. 

A autoridade policial-militar e limitada a competencia da lnstitui<:;ao da qual 

pertence, agir em nome do Estado e no limite de suas atribui<:;6es. Assim como os 

demais operadores do direito o policial-militar deve estar capacitado a tamar 

decisoes, formulando um raciocinio 16gico sabre o caso concreto, pautado-se na 

legalidade e na moralidade administrativa. 

A reda<:;ao ora proposta define as atribui<:;6es das polfcias estaduais de acordo 

com os preceitos constitucionais vigentes, estabelecendo de forma clara ate onde se 

desenvolvem as competencias de cada 6rgao, evitando sobreposi<:;6es de 

atribui<:;6es. 

As Polfcias Militares do Brasil, e consequentemente a do Parana, busca 

adequar a terminologia utilizada de policiamento ostensive, como atividade adjetiva, 

para polfcia ostensiva, como atividade institucional e conceitual. 

Ao estender a atua<:;ao da Polfcia Militar, definida na Lei Federal n°. 667/69, 

do policiamento ostensive, que vern a ser a fiscaliza<:;ao de polfcia, para polfcia 

ostensiva preceito constitucional do§ 5° do artigo 144 da C.F., como o exercfcio do 

poder de polfcia Jato sensu na modalidade ostensiva, isto e, preventiva, pretendeu o 

legislador referir-se a atua<:;ao preventiva, em todo seu espectro. 

Assim, trata-se de um conceito abrangente, que envolve atividades de 

preven<:;ao primaria e secundaria, as quais sao executadas para consecu<:;ao da 

seguran<:;a publica, tais como policiamento ostensive, como atividade, que engloba o 

policiamento comunitario, o radio patrulhamento e todas as demais que sao levadas 

a efeito pela Polfcia Militar a fim de prevenir o cometimento de ilfcitos penais ou de 

infra<:;6es administrativas sujeitam ao controle da lnstitui<:;ao e, concomitantemente a 

atividade jurfdica, que permeia todas as a<:;6es ora citadas, uma vez que os Oficiais 

sao formados em currfculo que contem os conteudos pr6prios da area do Direito. 
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0 adjetivo 'ostensivo' refere-se a agao publica da dissuasao, caracterfstica do 

policial fardado e armada, reforgada pelo aparato militar utilizado, que evoca o poder 

de uma corporagao eficientemente unificada pela hierarquia e disciplina. 

Para bern entender esse aspecto, e mister ter presente que o policiamento e 
apenas uma fase da atividade de polfcia, pais o policiamento corresponde apenas a 

atividade de fiscalizagao; par esse motivo, a expressao utilizada, polfcia ostensiva, 

expande a atuagao das Polfcias Militares a integralidade das fases do exercfcio do 

poder de polfcia, no ambiente proprio da seguranga publica, dentro do preceito 

constitucional e, par sua vez a dos espago integrado pelo Direito. 

A terminologia polfcia de preservagao da ordem publica tern o significado da 

restauragao da ordem, ou seja, o poder-dever de intervir imediatamente no fato que 

causa quebra da ordem e restaura-la pela sua cessagao, atribuigao especifica das 

Polfcias Militares. 

Outro aspecto e o exercfcio da polfcia judiciaria militar, conforme o preceito 

constitucional que, par si s6, encerra conflitos de competencia que, no dia-a-dia, 

causam embaragos nas relagoes entre integrantes das Polfcias Civil e Militar. E 
cedigo que a atividade policial, ainda que se preste a coletar elementos para 

subsidiar agao penal, e essencialmente administrativa. 

0 exerdcio atividades de polfcia judiciaria militar, os Oficiais de Polfcia Militar 

possuem formagao jurfdica e exercem fungoes jurisdicionais, compondo Conselhos 

de Justiga perante a Justiga Militar estadual, conforme o preceito Constitucional e 

infraconstitucional, o que serve de fundamento para assegurar-lhes o mesmo 

tratamento ison6mico destinado as demais carreiras jurisdicionais essenciais do 

Estado. 

Assim, como sugestao ao Alto Comando da Polfcia Militar do Parana, que 

seja estruturada uma comissao de especialistas para a formulagao de um curricula 

academico no campo jurfdico, a fim de que o atual Curso de Formagao de Oficiais, 

sofra as adequagoes necessarias, para que seja o futuro Oficial de Polfcia Militar, 

seja graduado com titulagao a Bacharel em Direito. 

Outra possibilidade para a melhora da formagao e qualificagao profissional do 

Oficial em epfgrafe, e a de se solicitar bacharelado em Direito para o ingresso no 

quadro de oficiais policiais militares, assim como ocorre para a ocupagao ao cargo 

de delegado, para o desempenho da carreira jurfdica, ambas amplamente 
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necessarias e, contribuiriam de maneira significativa para o desenvolvimento de 

ambas as Organizac;6es Policiais (Civil e Militar). 

lmporta salientar que o Oficial, desde ha muito, e encarregado da apurac;ao 

das infrac;6es penais militares, fornece subsfdios e indiciando na esfera de atuac;ao 

da Justic;a Militar Estadual, atua no contencioso administrative, preside sindicancias, 

investiga e aponta irregularidades administrativas e disciplinares, as quais sao 

imprescindfveis o conhecimento jurfdico, a habilidade no trato com a lei eo respeito 

aos alicerces do Estado Democratico de Direito, emprega o conhecimento jurfdico no 

atendimento as ocorrencias, dentre outros. 

Assim, em face do exposto, aponta-se a necessidade urgente para a 

consolidac;ao de uma carreira jurfdica para todos os operadores do Direito e, em 

especial, ao Oficial da Polfcia Militar do Parana, na garantia do seu valor e sua 

eficacia frente as inumeras demandas sociais e comunitarias e em favor da 

sobrevivencia, implementac;ao e desenvolvimento desta Corporac;ao. 
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Regulamenta o criteria de atividade jurfdica para a inscrictao em concurso 
publico de ingresso na carreira da magistratura nacional e da outras 
provid€mcias 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuic;oes, tendo em vista o decidido em Sessao de 31 de janeiro de 2006; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras e criterios gerais e 
uniformes, enquanto nao for editado o Estatuto da Magistratura, que permitam 
aos Tribunais adotar providencias de modo a compatibilizar suas act6es, na 
tarefa de selectao de magistrados, com os princfpios implementados pela 
Emenda Constitucional no 45/2004; 

CONSIDERANDO a existencia de vanos procedimentos administrativos, no 
ambito do Conselho Nacional de Justi(fa, indicando a necessidade de ser 
explicitado o alcance da norma constitucional, especialmente o que dispoe o 
inciso I do artigo 93 da Constituictao Federal e sua aplicactao aos concursos 
publicos para ingresso na magistratura de carreira; 

CONSIDERANDO a interpretactao extrafda dos anais do Congresso Nacional 
quando da discussao da materia; 

CONSIDERANDO, por fim, que o ingresso na magistratura constitui 
procedimento complexo, figurando o concurso publico como sua primeira 
etapa; resolve: 

Art. 1 o Para os efeitos do artigo 93, I, da Constituictao Federal, somente sera 
computada a atividade jurfdica posterior a obtenc;ao do grau de bacharel em 
Dire ito. 

Art. 2° Considera-se atividade jurfdica aquela exercida com exclusividade por 
bacharel em Direito, bern como o exercfcio de cargos, empregos ou funct6es, 
inclusive de magisterio superior, que exija a utilizactao preponderante de 
conhecimento jurfdico, vedada a contagem do estagio academico ou qualquer 
outra atividade anterior a colactao de grau. 

Art. 3° Serao admitidos no computo do perfodo de atividade jurfdica os cursos 
de p6s-graduac;ao na area jurfdica reconhecidos pelas Escolas Nacionais de 
Formactao e Aperfeictoamento de Magistrados de que tratam o artigo 1 05, 
paragrafo unico, I, eo artigo 111-A, paragrafo 2°, I, da Constituictao Federal, ou 
pelo Ministerio da Educac;ao, desde que integralmente conclufdos com 
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aprovagao. 

Art. 4° A comprovagao do tempo de atividade juridica relativamente a cargos, 
empregos ou fungoes nao privativos do bacharel em Direito sera realizada 
mediante certidao circunstanciada, expedida pelo 6rgao competente, indicando 
as respectivas atribuigoes exercidas e a pratica reiterada de atos que exijam a 
utilizagao preponderante de conhecimento juridico. 

Art. 5° A comprovagao do periodo de tres anos de atividade juridica de que 
trata o artigo 93, I, da Constituigao Federal, devera ser realizada por ocasiao da 
inscrigao definitiva no concurso. 

Art. 6° Aquele que exercer a atividade de magisterio em cursos formais ou 
informais voltados a preparagao de candidates a concursos publicos para 
ingresso na carreira da magistratura fica impedido de integrar comissao do 
concurso e banca examinadora ate tres anos ap6s cessar a referida atividade 
de magisterio. 

Art. r A presente resolugao nao se aplica aos concursos cujos editais ja 
ten ham sido publicados na data em que entrar em vigor. 

Art. 8° Esta resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Ministro NELSON JOBIM 
Presidente 




