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RESUMO 

No Brasil, devido ao formalismo do Positivismo Juridico, por muito tempo, o 
merito dos atos administrativos foi entendido como intocavel e imune a aprecia<;ao 
jurisdicional. lsto em virtude do entendimento de ser competencia exclusiva do Poder 
Executive. Assim, o controle jurisdicional estava limitado a analise da sua legalidade. 
Este trabalho analisa a possibilidade de interven<;ao e controle jurisdicional dos atos 
administrativos, tanto em rela<;ao aos regrados no ordenamento juridico como 
aqueles dependentes do juizo de conveniencia e oportunidade do administrador 
publico. Para melhor entendimento e reconhecimento de determinados aspectos 
apresenta-se na parte inicial do presente trabalho, conceitos e no<;oes primordiais 
para o acompanhamento e desenvolvimento do tema. A nova face do Estado 
Democratico de Direito, antes voltado apenas a legalidade escrita, revela a 
orienta<;ao no sentido de observar o Direito como urn todo, em que os principios, 
antes apenas subsidio, assumem urn papel irr.portantrssimo, ocorrendo ate que 
muitos deles foram normatizados, ampliando o principia da legalidade. Assim, o 
detentor da ampla liberdade, por nao esta regrado a lei, quer pela inexistencia ou 
nao vincula<;ao do ato, sofre maiores limita<;oes ao ter que observar os principios de 
Direito. Surgindo neste teatro a administra<;ao militar, que pratica atos, ora 
vinculados, ora discricionarios, sofrendo muitas vezes a interven<;ao jurisdicional. Por 
outro lado, vern a tona o Poder Legislativo que tern por fun<;ao a elabora<;ao de leis 
adequadas ao ordenamento juridico da na<;ao, evitando desta forma a inseguran<;a 
juridica, pois as leis devem ser escritas e claras para nao causarem incerteza na 
interpreta<;ao e aplica<;ao, pois o homem entra na sociedade para seguran<;a dos 
seus anseios. 

Palavras-chave: Direito Administrative; Ato Administrativo Discricionario; Merito 
Administrative; Principia da Juridicidade; Controle Jurisdicional; Estado Democratico 
de Direito; Seguran<;a Juridica; 



ABSTRACT 

In Brazil, due to the formalism of Legal Positivism, long the merits of 
administrative action has been seen as untouchable and immune to judicial review. 
By virtue of the understanding to be the exclusive jurisdiction of the executive branch. 
Thus, the judicial review was limited to an examination of its legality. This paper 
examines the possibility of intervention and judicial review of administrative acts, both 
in relation to the rules in the legal sense as those dependent on convenience and 
opportunity of the public administrator. For better understanding and recognition of 
certain aspects, present in the early part of this work, concepts and principles 
essential to the monitoring and development of the subject. The new face of the 
Democratic State of Law, just before facing legal writing, the direction reveals the 
need to observe the Law as a whole, where the principles, just before subsidy, play a 
vital role, going on until many of them have been standardized, increasing the 
principle of legality. Thus, the holder of the degree of freedom, is not ruled by law, 
whether or not there was no linkage of the act, suffer major limitations of having to 
observe the principles of Law. Appearing in this theater military administration, 
practicing acts, sometimes linked, sometimes discretionary, often suffering judicial 
intervention. On the other hand, comes to the fore the Legislature whose task is the 
development of appropriate laws to the nation's legal system, thus avoiding legal 
uncertainty, because the laws are written and clear so as not to cause uncertainty in 
the interpretation and application, as man enters into society for the safety of their 
desires. 

Keywords: Administrative Law, Administrative Discretionary Act, Administrative Merit; 
Principle of Legality, Jurisdictional Control, Democratic State of Law, Legal Certainty; 
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INTRODUCAO 

A Administragao de urn Estado consolida direta e imediatamente os fins por 

ele desejados por meio das atividades publicas de seus 6rgaos e agentes. 

Tais atividades publicas podem ser exercidas pelo Poder Executivo, em sua 

fungao tipica, Poder Legislativo e Poder Judiciario, no exercicio de suas fungoes 

atipicas administrativas. 

Nesse sentido, ha de se entender, de forma simpl6ria, que o Poder Executivo, 

tern como fungao principal administrar e gerenciar o Estado, o Poder Legislativo a 

fungao de legislar, ou seja, confeccionar, emendar, alterar e revogar as leis, e 

compete ao Poder Judiciario resolver as lides, aplicando o direito ao caso concreto. 

Esta divisao tenta impedir que ocorra arbitrio e estabelece urn equilibrio entre 

os tres Poderes indicando que sao independentes. lsto demonstra que existe uma 

consciente colaboragao e controle reciproco entre eles. 

Porem, podem ocorrer intervengoes de urn Poder em outro, mais 

precisamente, o Judiciario no . Poder Executivo quando este atua excessiva, 

desarrazoada ou ilegalmente, extrapolando os limites principiol6gicos e legais 

impostos pelo ordenamento juridico. 

Neste contexto, o judiciario tern o dever de declarar a ilegalidade e anular atos 

realizados pela Administragao quando eivados de vicios. 

Para tal atitude, o judiciario precisa analisar se urn ato administrativo esta 

dentro dos parametros legais, ou seja, se o procedimento da efetivagao de urn ato 

foi todo concluido, se este processo foi feito em conformidade com a lei patria e se 

esta apto a produzir efeitos. 

E necessario saber que urn ato administrativo e norteado de pressupostos ou 

elementos, isto e, de condigoes necessarias a sua constituigao, ou relacionadas a 
existencia. 

Estes elementos sao elencado pela forma, finalidade, competencia, objeto e 

motivo, dentre os quais, o motivo e o objeto sao tangenciados pela 

discricionariedade. 

A forma e o molde asseverado pela lei para a exteriorizagao do ato 

administrativo; a finalidade e a intengao aspirada pela Administragao com a pratica 

do ato; competencia se refere a pessoa que perpetra o ato; objeto e aquilo que o ato 

decide, em outras palavras, enumera, declara, enuncia, certifica, extingue, autoriza, 
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modifica; e enfim, 0 motivo e a situagao de fato ou de direito que levam a 
autorizagao ou determinagao da pratica do ato administrative. 

lmportante destacar que a ausencia de qualquer de um desses elementos 

acarretara a ilegalidade do ato, devendo ser revogado pela administragao e se assim 

nao o fizer, tal atitude devera ser tomada pelo judiciario, por meio da invalidagao do 

ato, em obediencia ao Principia da Legalidade e Supremacia do Interesse Publico. 

Por derradeiro, e enorme a gama de atos administrativos realizados pelos 

6rgaos publicos da administragao que exercern atividades publicas para atingir os 

anseios da coletividade. 

Neste Interim, traz-se a baila a lnstituigao da Polfcia Militar do Estado do 

Parana, 6rgao autonomo da administragao publica estadual, que pratica inumeros 

atos por intermedio dos seus agentes que integram as forgas policiais. 

0 emprego das forgas policiais para manutengao ou restabelecimento da 

ordem publica expressa a vontade do Estado, que e representada por ordens 

emanadas das autoridades policiais. Os agentes policiais cumprem ordens de seus 

superiores, e quando necessaria executam decisoes administrativas ou judiciarias 

proferidas pelos 6rgaos competentes, para que estas possam ter eficacia e 

alcancem seus efeitos. 

Visto isto, visando cumprir as m~tas administrativas, o comandante geral da 

polfcia militar ou por quem ele delega poderes, efetuam alguns atos para melhorar o 

desempenho da corporagao militar, dentre eles citam-se os seguintes: a admissao 

do ingresso de civis na corporagao policial militar por meio de concurso publico; o 

ingresso de policiais militares nos cursos de waduagao; transferencia e classificagao 

de policiais militares e a exclusao destes a bern da disciplina e do servigo publico. 

Eis que passa a existir o problema, esses atos, que procuram aprimorar a 

policia militar do estado do Parana, estao sendo questionados por um vasto numero 

de agoes perante a justiga, tendo como alegagao o nao cumprimento dos requisitos 

exigidos pela legislagao. 

Neste diapasao, o Poder Judiciario tern interferido nas decisoes tomadas pelo 

Poder Executivo e pela policia militar concedendo grandes quantidades de liminares 

a favor dos que impetraram agoes contra o Estado perquirindo sobre este 

descumprimento. 
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Esta desobediemcia, como bern sera analisado, deriva muitas vezes da falta 

do elemento motivo, outras vezes por contrariedades de leis e tantas outras por 

ferirem principios que norteiam os atos administrativos. 

As agoes que impugnam esses atos demonstram que existe uma grande 

inseguranga na lnstituigao Policial Militar Paranaense, pois colocam em duvida as 

intengoes aspiradas pelas autoridades policiais e pelo Poder Executivo ao 

transferirem e classificarem policiais, admitirem o ingresso de civis na corporagao e 

o ingresso dos pr6prios policiais militares nos cursos de graduagao. 

A problematica gira em torno de questoes relevantes, tais como: por que o 

Judiciario tern interferido tantas vezes nesses atos da administragao estadual e do 

6rgao policial! 0 que ocorre para que os responsaveis por tais atos nao obedegam 

ao que esta descrito na lei? 

1 JUSTIFICATIVA 

Em decorremcia das inumeras agoes, a PMPR e forgada a se adequar 

visando ao atendimento as decisoes do poder Judiciario, o que normalmente se 

torna uma ardua tarefa, com reflexos em toda a estrutura da organizagao, criando-se 

uma situagao de grande instabilidade, que atinge ate mesmo aquele que se socorre 

a justiga, em virtude de que freqOenta um curso ou permanece numa localidade ao 

arrimo de uma medida liminar, cujo merito, invariavelmente, delonga anos pra ser 

analisado. 

Alem da gravosa instabilidade, outros aspectos se insurgem e sao fontes de 

grandes preocupagoes, sobretudo, porque a administragao publica e norteada e 

submetida ao ordenamento juridico do Estado, que tern no seu apice a Constituigao 

Federal, a qual norteia e limita as demais leis. 

Pelo que se observa, grande parcela das agoes judiciais interposta contra a 

PMPR, refere-se a atos administrativos relativos a: 

1) lncorpora~ao de civis para o Curso de Forma~ao de 

Soldados; 

2) Concurso para o Curso de Habilita~ao de Oficiais do 

Quadro Especial de Oficiais Administrativo da Policia 

Militar (CHQEOPM); 
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3) Limites de Vagas destinadas ao Coh~gio da Policia 

Militar do Parana para ingresso na Escola de Oficiais 

(EsO); e 

4) Transfer€mcia de Unidade ou de local de trabalho. 

No que tange a incorporagao de civis para o Curso de Formagao de 

Soldados, as agoes incidem questionando a legalidade da exigencia do exame 

fisico, psicopatol6gico, pesquisa social e o limite de idade. Tais requisites estao 

deprecados em Concurso Publico autorizado pelo Poder Executive, que o dispoe 

com limite de vagas, sendo regido por Edital e as provas aplicadas por instituigao 

publica credenciada na forma da Lei. Neste certame, em regra, a discricionariedade 

se encerra na decisao do Chefe do Poder Executive no momenta da contratagao de 

servidores, no entanto, existe a possibilidade do arbitrio em relagao ao exame 

psicopatol6gico e a pesquisa social, os quais tern sido alva de impugnagoes 

juridicas. 

Com relagao ao Concurso para o Curso de Habilitagao de Oficiais do Quadro 

Especial de Oficiais Administrative da Policia Militar (CHQEOPM), os 

questionamentos referem-se a legalidade do certame, inclusive em relagao a 

constitucionalidade da lei que instituiu o referido quadro de Oficiais e extinguiu o 

entao Quadro de Oficiais de Administragao (QOA), causando inconformismos aos 

outrora contemplados pela revogada lei. Neste caso, tern se observando apenas 

arguigoes em relagao a legalidade do. ato praticado pela administragao, existindo 

grande inseguranga juridica ante a inusitada situagao quando do julgamento da 

Agao Direta de lnconstitucionalidade .,(AD IN) em virtude de que certamente os 

interessados ja terao concluido o curso, e de urrla ou outra forma havera prejuizos, 

pais, no caso em tela, o direito de urn se contrapoe ao direito do outro. 

Ja em alusao as agoes judiciais contrarias a existencia de limites de vagas 

destinadas ao Colegio da Policia Militar do Parana para ingresso na Escola de 

Oficiais (EsO), tambem requer grande analise, sendo neste caso questionada a 

legalidade dos referidos atos da administragao, pais trata-se de materia 

constitucional, em que se argumenta que, em consonancia com o previsto no Art. 

37, incisos I e II, da Constituigao Federal, ha a necessidade de concurso publico 

para o ingresso em cargo ou emprego publico, reservando a lei estabelecer os 

requisitos para o ingresso e a natureza e complexidade do cargo ou emprego, 



14 

portanto, o ingresso dos alunos do Colegio da Policia Militar na Escola de Oficiais, 

que e versada por Decreta Estadual, seria ilegal pois foram admitidos sem concurso 

publico. 

Por ultimo, e que tambem tern se revelado como fonte de grande 

preocupac;ao, sao as constantes ac;oes que declaram nulas as transferencias de 

policiais militares, havendo grande interferencia do poder judiciario neste sentindo, o 

que leva inclusive a sopesar se, neste caso, as vezes, nao estaria o Poder judiciario 

extrapolando os seus limites, ou se realmente o administrador estaria deixando de 

observar preceitos legais. 0 fato e que regularmente 0 policial e mantido numa 

localidade ao amparo de medidas liminares, a contragosto de seus comandantes, 

situac;ao que inegavelmente contraria hierarquia e a disciplina, vigas mestras da 

instituic;ao. Porem, de igual forma, nao se pode negar que muitos atos de 

transferencias sao eivados de pessoaiidade e ha de se pensar em medidas e formas 

para que estes atos nao ocorram e aquelas necessarias transferencias sejam 

efetuadas. 

Enfim, conforme vista, e flagrante que o Poder Judiciario tern 

excessivamente intervindo declarando nulos os atos da administrac;ao policial, 

havendo a necessidade de estudos e a proposic;ao de medidas visando a 

inocorrencia de tais infortunios, que sao admissiveis e aceitaveis a medida da 

razoabilidade, o que nao parece ser o caso. Portanto, este trabalho reveste-se de 

fundamental importancia para pesquisar quais as melhores condutas a serem 

adotadas pela Corporac;ao, a fim de evitar tais incidencias. 

2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

0 objetivo geral deste trabalho e identificar alternativas decis6rias para a 

Corporac;ao visando a reduc;ao de ac;oes judiciais questionando atos relativos a 

inclusao, formac;ao e as transferencias de Policiais Militares. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS: 

Os objetivos especificos sao: 

ldentificar os atuais dispositivos e limita96es legais existentes para inclusao de 

civis no Curso de Forma9ao de Soldados; de alunos do Colegio da Policia Militar na 

Escola de Forma9ao de Oficiais; de Policiais Militares no Curso de Habilita9ao para o 

Quadro Especial de Policiais Militares e para a transferencia de Policiais Militares. 

Propor altera96es da legisla9ao infraconstitucional e de conduta, a fim de evitar 

o amparo a a96es relativas a inclusao, forma9ao e transferencias de Policiais 

Militares. 

3 METODOLOGIA 

0 presente estudo esta centrado inicialmente na pesquisa bibliografica sobre 

as questoes que envolvem as a96es judiciais contra atos administrativos praticados 

pela Policia Militar do Estado do Parana, sobretudo no que tange a concessao de 

liminares para a frequencia ao Curso de Soldados, de Oficiais e de Habilita9ao ao 

Quadro de Especial de Oficiais, bern como, em rela9ao a transferencias de policiais 

militares. 

Utiliza-se o metodo de pesquisa documental, por meio da consulta a 

relat6rios e documentos disponibilizados pela Policia Militar do Parana, em especial, 

pela Consultoria Juridica da Corpora9ao. 

A pesquisa junto a Consulatoria Juridica da PMPR abrange a96es em 

andamento e ja encerradas, visando-se a obter urn panorama geral em rela9ao a 
incidencia de a96es interpostas e as suas solu96es, a fim de demonstrar a gravida de 

do problema. 

Finalmente, com escopo de identificar possiveis solu96es para o problema 

apresentado, resumem-se os dados coletados junto a PMPR, relacionando-os com 

as informa96es obtidas por pesquisa bibliografica, a fim de justificar as propostas de 

solu96es ao problema no presente trabalho monografico. 
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4 ASPECTOS DO EST ADO. CONCEITO E FINALIDADE 

0 Estado e uma ordenac;ao que tern por fim a regulamentac;ao das relac;oes 

sociais de um grupo de individuos unidos e organizados, permanentemente, fixada 

em um territ6rio, com um objetivo comum. Esta sociedade e definida por uma 

Constituic;ao, a qual dita formas do Estado e de seu governo, o modo de aquisic;ao e 

o exercicio do poder, alem de esclarecer os limites de sua ac;ao. 

Segundo os ensinamentos do brilhante mestre Erival da Silva Oliveira, "o 

Estado pode ser definido como uma organizac;ao juridica, administrativa e politica 

formada por uma populac;ao, assentada em um territ6rio, dirigida por um governo 

soberano e tendo como finalidade o Bern Comum" . 

0 Bern Comum e a finalidade estimada de um Estado, haja vista que este 

sem finalidade desconhece seus limites e fica apto a exercer todas as formas de 

tirania. Em nossa Constituic;ao de 1988 esta finalidade esta preconizada no artigo 3° 

da Carta Magna que estabelece os objetivos fundamentais da Republica Federativa 

do Brasil. 

5 ORGANIZACAO DO EST ADO 

0 Estado se organiza de forma a estabelecer uma divisao politica do 

territ6rio nacional, uma estruturac;ao dos Poderes, uma forma de Governo, um modo 

de investidura dos governantes, e os direitos e garantias dos governados. 

A divisao politica do territ6rio nacional compreende a Uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios, sendo que cada uma das unidades que o Estado se 

divide goza de autonomia definidas pela propria Constituic;ao. 

A Constituic;ao Federal, temerosa com o arbitrio e o desrespeito aos direitos 

fundamentais do homem, determinou a existencia dos Poderes do Estado e da 

lnstituic;ao do Ministerio Publico, conferindo-lhes independencia e harmonia entre si. 

Tal divisao se da pela "separac;ao de Poderes", o que significa que o Brasil adota a 

tripartic;ao do poder em tres areas, quais sejam o legislative, o executive e o 

judiciario, que se apresentam nos tres niveis da divisao politica territorial (Uniao, 

Estados, Distrito Federal e Municipios). 

Quanta a forma de governo, esta diz respeito a quem e de que modo se 

exerce o poder no Estado e se delineia na forma republicana (republica), pois o 
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poder e exercido pelo povo por meio de seus representantes eleitos 

temporariamente. 

No que diz respeito a forma de investidura dos governantes, o Brasil adota o 

sistema eletivo direto, que se caracteriza por sua natureza representativa, ou seja, o 

poder e exercido por aqueles que sao eleitos diretamente pelo povo para mandatos 

temporarios, concernentes ao Poder Executivo e Legislativo, sendo facultativa essa 

forma de investidura no judiciario (concur~o publico). 

,•. 
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6 ORGANIZACAO DOS PODERES 

Por se tratar de urn governo composto de 6rgaos supremos a quem incumbe 

o exercicio das func;oes do poder politico, esta separac;ao consiste em confiar tais 

func;oes governamentais a 6rgaos autonomos, que tomam os names das respectivas 

func;oes de legislative, executivo e judiciario. 

Esta divisao foi perpetrada em virtude dos abusos cometidos pelos 

detentores do poder e visando impedir outros arbitrios, definindo urn sistema de 

pesos e contrapesos em que os referidos Poderes sao independentes, mas 

subordinados ao principia da harmonia. lsto nao traduz urn dominio urn pelo outro e 

muito menos a usurpac;ao de atribuic;oes, mas significa a consciente colaborac;ao e o 

controle reciproco. 

Com a consagrac;ao desta tradicional tripartic;ao de Poderes, o constituinte 

atribuiu uma func;ao predominante para cada Poder, o que caracteriza cada urn 

como detentor de parte da soberania estatal, sem contar com outras func;oes 

previstas na Constituic;ao Federal. Sao as chamadas func;oes tipicas e atipicas, 

sendo detalhadas no decorrer do trabalho. 

6.1 Poder Legislative 

0 Poder Legislative e predominante nas esferas federal, estadual e 

municipal, sendo indispensavel a mitiga~ao de cada uma delas. 

Na esfera federal, o Poder Legisl.ativo e bicameral e exercido pelo 

Congresso Nacional composto pela Camara dos Deputados e do Senado Federal, 

diferentemente da estadual e municipal, em que e aplicado o unicameralismo, pais 

se compoe da Assembleia Legislativa e da Camara Municipal respectivamente. 

No que tange a func;ao tipica do Legislative, a Constituic;ao prediz a de 

legislar e fiscalizar, ja que por urn lado e previsto regras de processo legislative para 

que o Congresso Nacional confeccione as normas juridicas, do outro, determina que 

a ele compete a fiscalizac;ao do Poder Executivo. 

Noutro sim, a func;ao atipica e estremada em administrar e julgar, pais o 

Legislative necessita de se organizar internamente e se auto-gerenciar, como por 

exemplo, prover cargos, promover seus servidores, ao passo que o segundo 

ocorrera o julgamento, exemplificativamente, do processo contra o Presidente da 

Republica por crime de responsabilidade. 
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6.2 Poder Executivo 

E uma atribui9ao dada pela Constitui9ao Federal a urn 6rgao constitucional 

para governar o povo e administrar os interesses publicos, sendo estas suas 

fun96es precfpuas. Entretanto, como fun96es atfpicas, o Executive tambem legisla 

(por exemplo - artigo 62 da CF/88 - Medidas Provis6rias) e julga processo 

contencioso administrative. 

A Chefia do Poder Executive na esfera federal foi confiada 

constitucionalmente ao Presidente da Republica, tendo como auxiliares diretos o 

Vice-Presidente e os Ministros de Estado. 

No ambito estadual, e chefiado pelc Governador do Estado, a quem 

compete seu exercfcio, auxiliado pelo Vice-Governador e os Secretaries Estaduais. 

E, por fim, o municipio e chefiado pelo Prefeito que e assistido pelo Vice-Prefeito e 

os Secretaries Municipais. 

E de ressaltar que no Distrito Federal, exista a figura do Governador e do 

Prefeito, bern como dos secretaries distritais, deputados distritais e vereadores, 

estes dois ultimos no ambito legislative. 

6.3 Poder Judiciiuio 

Nao obstante, o judiciario e urn dos tres poderes que preconiza, como 

fun9ao tfpica, o exercfcio de julgar, de acordo com as regras constitucionais e leis 

criadas pelo Poder Legislative. Seu desempenho nao consiste somente em julgar, 

mas interpretar as leis elaboradas pelo Legislativo e promulgadas pelo Executive, e, 

acima de tudo, ser o verdadeiro guardiao da Constitui9ao, com a finalidade de 

aplica-la, juntamente com as normas infraconstitucionais, em diferentes situa96es e 

julgar aqueles cidadaos que, por diversos motivos, nao as cumprem. 

Assim, o Estado exerce a fungao jurisdicional por meio de seus jufzes que 

impoem a validade do ordenamento jurfdico, de forma coativa, toda vez que houver 

necessidade ou por meio de solicitagao feita pelo cidadao. 

Explica Arruda Alvim: 

"Podemos, assim, afirmar que funr;ao jurisdicional e aquela 
realizada pelo Poder Judiciario, tendo em vista aplicar a lei a uma hip6tese 
controvertida mediante processo regular, produzindo, afinal, coisa julgada, 
com o que substitui, definitivamente, a atividade e vontade das partes." 
(Competencia dos Estados-membros para legislar sabre comercio 
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interestadual. Cademo de Direito Constitucional e Ciencia Polftica. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, n° 7). 

lndiferente dos outros poderes, o Poder Judiciario desempenha fungoes 

atipicas quando administra e legisla, sendo de natureza administrativa, por exemplo, 

concessao de ferias aos seus membros e serventuarios; o provimento, segundo a 

Constituigao, dos cargos de juiz de carreira na respectiva jurisdigao, e de natureza 

legislativa a ediyao de normas regimentais internas. 

No Brasil, o Poder Judiciario tambem pode ser dividido em justiga federal 

(comum ou especializada) e em uma justiga estadual (residual - o que nao for 

competencia federal comum ou especializada). 

E de se destacar que justiga especializada federal sao as Justigas do 

Trabalho, Eleitoral, e Militar e que existe autoriza9ao constitucional para a criagao de 

Juizados Especiais e da Justiga de Paz e da Justiga Militar Estadual. 

A estrutura do judiciario se resume, segundo o artigo 92 de nossa Magna 

Carta, em Superior Tribunal Federal (tutela constitucional), o Conselho Nacional de 

Justiga, o Superior Tribunal de Justiga, os Tribunais Regionais Federais e Juizes 

Federais, os Tribunais e Juizes do Trabalho, os Tribunais e Juizes Eleitorais, os 

Tribunais e Juizes Militares, os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal 

e T errit6rios. 

6.4 Ministerio Publico 

A Constituigao Federal garante aos cidadaos maior acesso ao Poder 

Judiciario por meio do estabelecirnento de estruturas paralelas, o qual dentre eles 

esta o Ministerio Publico. 

De acordo com o artigo 127 da Constitui.gao Federal, "o Ministerio Publico e 

uma instituigao permanente, essencial a fungao jurisdicional do Estado, incumbindo

lhe a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 

individuais indisponiveis." 

Neste diapasao, pode-se dizer que esta instituigao e autonoma e 

independente, nao subordinada a nenhum dos Poderes acima citados, assegurando 

a imparcialidade e a justiga social, de forma que sua independencia funcional nao 

significa que ele atua de forma isolada, mas suas fungoes sao desenvolvidas em 

conformidade com tais Poderes. Alguns doutrinadores dizem que o Ministerio 

Publico trata-se do 4° Poder. 



21 

0 Ministerio Publico e consider8do a 8dvocacia dos interesses sociais e 

individuais indisponiveis, bern como a defesa dos interesses difusos e coletivos. E 
tambem urn 6rgao investido da persecuc;ao penal e do poder de investigac;ao, o que 

demonstra a sua titularidade para promover ac;oes penais publicas, na forma da lei. 

A lnstituic;ao e composta por membros que exercem relevantes func;oes 

publicas e gozam de prerrogativas de independencia funcional equiparadas as dos 

membros da magistratura. Ela goza de autonomia administrativa e funcional, dando 

inicio privativamente aos projetos de leis que deliberam sobre direitos, deveres, 

prerrogativas e subsidies de seus membros e dos vencimentos de seu pessoal de 

base. 

No Brasil, o Ministerio Publico se divide em dois: 1. 0 Ministerio Publico da 

Uniao, que se subdivide em Ministerio Publico Federal (assuntos no ambito federal), 

Ministerio Publico do Trabalho (atua nos assuntos trabalhistas), Ministerio Publico 

Militar (opera junto a Justic;a Militar Federal), Ministerio Publico do Distrito Federal e 

Territ6rios (exercendo atividades nestes locais); 2. Ministerio Publico dos Estados da 

Federac;ao que atua nos assuntos estaduais. 
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7 ADMINISTRACAO PUBLICA 

Pode-se dizer que sao dois conceitos que devem ser utilizados mais 

comumente para o perfeito entendimento de Administra9ao Publica: 

a) sentido formal, subjetivo ou orgar.ico: se refere ao proprio Estado, 

designa os entes incumbidos de exercer a atividade administrativa, com o objetivo 

de atingir os fins do Estado. Envolve orgao e entidades dos tres Poderes, desde que 

estes estejam desempenhando fun9ao administrativa. 

Dentro deste conceito, Administra9ao Publica e composta legalmente em 

Administra9ao Direta a qual e composta pela Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, onde prestam atividade administrativa de forma direta ou centralizada; e 

Administra9ao lndireta que e urn conjunto de pessoas administrativamente 

vinculadas a Administra9ao Direta que desempenharao as atividades administrativas 

de forma descentralizada, organizando-se em autarquias, funda96es, empresas 

publicas, sociedades de economia mista, agencias reguladoras e agencias 

executivas. 

b) sentido material, objetivo ou funcional: e a atividade exercida pelo 

Estado, por meio de seus orgaos, pessoas jurfdicas, entes e atividades publicas 

incumbidos de garantir a realiza9ao direta e imediata das necessidades da 

coletividade. Neste enfoque, observa-se o envolvimento de atividades como a policia 

administrativa, o servi9o publico, a interven9ao administrativa, etc. 

Entenda que o conceito subjetivo remete aos sujeitos que exercem a 

atividade administrativa; ja o objetivo leva em considera9ao a propria atividade 

desempenhada por aqueles, corresponde preferencialmente aos orgaos do Poder 

Executivo. 

lmportante ressaltar que governo e diferente de administraQao, como bern 

lembra Themistocles Brandao Cavalcanti, "ha, no entanto, uma esfera de atividades 

que, embora seja da exclusiva atribuiqao do poder executivo, 6rgao par excelfmcia 

da administraqao, nao pode ser incluida rigorosamente dentro da administraqao 

propriamente dita: - e o Governo, isto e, a funqao pofitica." 
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8 PRINCiPIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA 

Os principios da administrac;ao publica possuem fundamental relevancia, 

pois fundamentam os institutos e apontam as diretrizes que deverao ser tomadas 

por aqueles compoem a Administrac;ao. Faz-se necessaria transcrever os 

ensinamentos de Jose Cretella Junior que define que "principios de uma ciencia sao 

as proposic;oes basicas, fundamentais, tipicas que condicionam todas as 

estruturac;oes subsequentes. Principios, m~ste sentido, sao os alicerces da ciencia". 

Visto isto, e importante enaltecer que todos os poderes que exercem 

atividades administrativas, e em todas as esferas de governo devem observar tais 

principios, tanto na Administrac;ao Direta (Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios) quanto na Administrac;ao lndireta. 

lnicia-se o estudo dos principios por aqueles que sao considerados os 

basilares, quais sejam: supremacia do interesse publico sobre o particular e 

indisponibilidade do interesse publico. Em seguida, serao analisados os principios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia, decorrentes 

explicitamente do artigo 37, caput, da Constituic;ao Federal, findando com outros 

principios implicitos, porem nao menos importantes, tais como continuidade, 

autotutela, especialidade, tutela, razoabilidade · e proporcionalidade, motivac;ao, 

hierarquia, contradit6rio e ampla defesa e seguranc;a juridica. 

8.1 Principia da Supremacia do Interesse Publico Sobre o Particular 

A finalidade do Estado e alcanc;ar o bern comum, e em decorrencia disto 

ocorre urn eventual confronto entre os interesses da Administrac;ao Publica e os 

interesses dos particulares, o que resulta na prevalecia do interesse publico. 

E. conveniente advertir que o interesse publico citado equivale ao interesse 

publico primario, ou seja, o interesse da coletividade e nao o interesse publico 

secundario que traduz o da administrac;ao. Destarte, torna imperativa a observancia 

da supremacia do interesse · publico tanto na elaborac;ao das leis quanto na 

execuc;ao destas, porem, colocando como limites a tal principia, os direitos 

fundamentais constitucionais e o principia da legalidade. 

Este principia denota inegaveis privilegios e prerrogativas ao Poder Publico 

nao podendo ser alegado o seu desconhecimento e muito menos desconsiderados 
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pelo interprete ou aplicador das regras da administra9ao publica. Oeste modo 

compete ao administrador que interpretara e aplicara tais regras, faze-las de forma 

que garanta o devido equilibria entre as vantagens do Estado e os direitos dos 

particulares, sem se desfocar da supremacia. 

8.2 Principia da lndisponibilidade do Interesse Publico 

Este pnnc1p1o serve para conter o principia da supremacia do interesse 

publico sobre o particular, pois o administrador nao pode agir como bern entender 

para alcan9ar o interesse da coletividade, sendo indisponivel, portanto, os bens e 

interesses publicos, haja vista nao pertencerem a Administra9ao e tampouco aos 

administradores. 0 interesse publico nao pode ser disposto livremente, ficando a 

cargo do Poder Publico zelar pela sua prote9ao e promo9ao. E confiado ao 

administrador apenas a gestao dos bens e interesse publico, nunca para que possa 

dispor conforme sua propria vontade. 

Conforme a li9ao de Celso Antonio Bandeira de Mello, "a Administrar;ao nao 

titulariza interesses publicos. 0 titular deles e o Estado, que, em certa esfera, os 

protege e exercita atraves da funr;ao administrativa. ( .. .) Os bens e os interesses nao 

se acham entregues a livre disposir;ao da vontade do administrador. Antes, para 

este, coloca-se a obrigar;ao, o dever de cura-los nos termos da finalidade a que 

estao adstritos". 

Em outras palavras, a indisponibilidade do interesse publico deduz do 

administrador as capacidades pr6prias de quem titulariza o dominio. Assim, urn dos 

corolarios mais expressivos dessa limita9ao encontra-se na inarredabilidade, na 

indeclinabilidade, na inadmissibilidade de o administrador deliberadamente negar-se 

em cuidar daquilo que constitui sua razao e finalidade. 

8.3 Principia da Legalidade 

0 presente principia real9a os limites da Administra9ao Publica, pois ela s6 

pode fazer o que a lei determina ou permite, ou seja; a Administra9ao fica contida ao 

Estado de direito. Versa-se sobre uma garantia para os administrados que estao 

livres a perpetrar tudo o que nao seja obstado pela lei. 

Por conseguinte, ocorrendo o si!emcio ou a ausencia da lei, tem-se uma 
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proibic;ao para a Administrac;ao, o que diversamente acontece com o particular, pois 

este fica autorizado a praticar qualquer ato desde que inexista norma proibindo. 

Hely Lopes Meirelles prescreve que "a legalidade, como principio de 

administrac;ao, (Const. Rep., art. 37, caput), significa que o administrador publico 

esta, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e as 

exigemcias do bern comum, e deles nao se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso." (Direito Administrative Brasileiro. 32a ed. Sao Paulo: Malheiros, 

2006, p. 87.). 

Em suma, tal principia vern descrito no artigo 5°, inciso II, da Constituic;ao 

Federal que declara que "ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senao em virtude de lei", e vista isto, a Administrac;ao Publica nao pode, por 

urn simples ato administrative, proibir ou cominar determinado comportamento a 

alguem, se nao estiver prescrito ou defeso em norma especifica que define urn 

parametro para tanto. 

Oeste modo, a legalidade implica que a Administrac;ao Publica desenvolva 

suas atividades administrativas em nivel infra-legal, devendo cumprir com o que 

determina a lei, nao podendo inovar o ordenamento juridico com os denominados 

decretos ou regulamentos autonomos e independentes, pais estes tratam de atos 

administrativos baixados pelo Chefe do Poder Executive. 

A desobediencia deste p·rincfpio, como bern lembra o acima citado 

doutrinador, acarreta a ilegalidade de qualquer ato administrative, tornando-se 

invalido e sujeito ao controle do Poder Judiciario. 

8.4 Principio da lmpessoalidade ou Finalidade 

Este principia traduz o tratamento igualitario aos administrados, dispondo de 

oportunidades iguais a todos (par exemplo: concurso publico) e que os agentes 

publicos devem atuar de forma neutra, nao pautada pela promoc;ao pessoal. 

Tambem diz respeito ao principia da finalidade, que determina que a pratica dos 

atos administrativos seja voltado ao objetivo de atingir o fim almejado pela lei, qual 

seja, o de proteger os interesses da coletividade. 

Analisando o ambito da igualdade de tratamento dos administrados, o 

principia da impessoalidade assegura que ninguem seja favorecido ou prejudicado 
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pelo exercicio da atividade administrativa por s us exclusives privilegios e 

prerrogativas. E. inaceitavel que urn ato administrativ beneficie ou imponha uma 

sanc;ao a alguem em decorrencia de favoritismo ou erseguic;ao pessoal, devendo 

todo e qualquer administrado relacionar-se com a Administrac;ao Publica de forma 

impessoal, evitando o desvio de finalidade. 

Ja por outro angulo de visao, os agentes publi os devem-se manter em uma 

posic;ao de neutralidade, nao se aproveitando de atos ldministrativos realizados com 

objetivo de atingir a finalidade desejada para prom<rer sua imagem pessoal, ou 

valer-se da possibilidade de seu cargo ou func;ao pa~a tirar proveito proprio como, 

por exemplo, asfaltar uma rua so porque passa em rrente de urn terreno que lhe 

pertence. Diante disto, qualquer tipo de ato ou seri~o pUblico niio devera ser 

imputado a quem os praticou, mas sim vincu!ados a entidade que os prestou. 

8.5 Principia da Moralidade 

Trata-se de urn principio que inflige a dministrac;ao uma atuac;ao 

caracterizada pela obediencia a etica, a lealdade, ajhonestidade, a boa fe e nao 

somente a legalidade, haja vista que a propria Cons ituic;ao Federal faz menc;ao a 

este principio no seu artigo 5°, inciso LXXIII, ao tratar da ac;ao popular que vise 

anular ato lesivo a moralidade administrativa e, no arti o 14, paragrafo 9° do mesmo 

diploma legal, onde prescreve que: "Lei complementa~J estabelecera outros casas de 

inelegibilidade e os prazos de sua cessaqao, a fi de proteger a probidade 

administrativa, a moralidade para o exercicio do m ndato ( .. .)." 

E. preciso que o agente publico paute suas ac;oes para valores eticos, com o 

fim de tangenciar o bern comum, devendo·oadminist~ador distinguir entre o bern do 

mal, o honesto do desonesto, nao devendo atuar ape as em desconformidade com 

a lei juridica, mas tambem evitar urn confronto com a lei etica da propria instituic;ao, 

porque nem tudo que e legal e honesto. Uma vez que a Administragao Publica gasta 

em despesas legais, todavia desnecessarias, ela de onstra que o objeto adveio da 

imoralidade. Assim, nao e necessaria conhecer a intengoes do agente para 

identificar imoralidade, basta observar o resultado alcangado, se esta ou nao 

moralmente amparado. Neste interim, e imprescindivel destacar que, apesar de 

nao estar pacificado o entendimento, opta-se pelo sentido de que a moralidade e a 

probidade andam juntas, porque os dois principios estao ligados pela ideia de 
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honestidade, etica, lealdade e boa fe, tendo em vista que a improbidade e chamada 

de imoralidade administrativa qualificada pelo enriquecimento ilicito, prejuizo ao 

erario ou ofensa aos principios administrativos, ensejando entao um processo 

judicial promovido pela pessoa juridica lesada ou pelo Ministerio Publico com 

aplicagoes de sangoes. 

A improbidade como infragao e mais abrangente do que a moralidade, ja que 

a lesao ao principia da moralidade e pressuposto para que um ato seja considerado 

improbo, previsto em lei. Entretanto, a pratica da improbidade se trata de um ilicito 

de natureza civil, como afirmado pela Constituigao Federal no seu dispositive 37, 

paragrafo 4°, "sem prejuizo da a9ao penal cabivel". 

Os sujeitos que praticam atos de improbidade sao, entre outros, agentes 

publicos, servidores ou nao e ate mesmo particulares beneficiados, havendo uma 

classificagao desses sujeitos quando se tratar de ato de improbidade perpetrado 

pelo proprio agente publico, chamado de ato de improbidade proprio, e os 

cometidos pelos particulares beneficiados, chamados de ato de impropriedade 

impr6prio ou por equipara~ao. . 

A morale exigida pelo homem para suas condutas externas, ja que a moral 

administrativa e imposta ao agente publico visando a suas condutas internas, 

aspirando que este atue dentro de tais parametros, com a finalidade de melhor 

atender os interesses da coletividade e obter o bern comum tao almejado. 

8.6 Principia da Publicidade 

A Administragao Publica deve obedecer a este principia dando ampla 

divulgagao de seus atos, concedendo a oportunidade ao administrado de impugna-lo 

ou cumprir a determinagao, podendo .iniciar prazo para interposigao de recursos, 

assim como os prazos de decad€mcia e prescricao. 

Este principia atinge seu objetivo quando feito por 6rgaos oficiais, qual seja, 

o jornal, publico ou nao, que noticiam atos estatais, nao sendo suficiente a mera 

noticia veiculada na imprensa. 

Faz-se mengao ao preceito de Jose Eduardo Martins Cardozo que define 

este principia: 
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"Entende-se princfpio da publicidade, assim, aquele que exige, nas formas 
admitidas em Direito, e dentt-o dos limites constitucionalmente 
estabelecidos, a obrigat6ria divulgaQao dos atos da AdministraQao Publica, 
com o objetivo de permitir seu conhecimento e controle pelos 6rgaos 
estatais competentes 3 por toda a sociedade" (Principios Constitucionais da 
Administragao Publica (de acordo com a Emenda Constitucional n. 0 19/98). 
IN MORAES, Alexandre. Os 10 anos da Constituigao Federal. Sao Paulo: 
Atlas, 1999, p. 150). 

Contudo, este principia deve ser usado de forma moderada, ou seja, sem o 

intuito de autopromogao, como bern afirma o § 1.0 do art. 37 da Carta Magna, "a 

publicidade dos atos, programas, obras, servir;os e campanhas dos 6rgaos publicos 

devera ter carater educativo, informativo ou de orientar;ao social, de/a nao podendo 

constar names, simbolos ou imagens que caracterizem promor;ao pessoa/ de 

autoridades ou servidores publicos", podendo ser relativizado em alguns casas de 

interesse publico e a seguranga, tais como os previstos no artigo 5°, incisos XIV, 

XXXIII, XXXIV, LX e LXXII, da Constituigao Federal que ordenam: 

XIV - e assegurado a todos o acesso a informaQao e resguardado o 
sigilo da fonte, quandt? necessaria ao exercfcio profissional; 

XXXIII - todcs tern direito a receber dos 6rgaos publicos 
informa(}oes de seu interesse psrticular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serao prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindfvel a seguran9a da 
sociedade e do Estado; 

XXXIV - sao a. todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas:a) o direito de petiQao aos Poderes Publicos em defesa 
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;b) a obtenQao de 
certidoes em repartiQoes ,oublicas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situaQoes de interesse pessoa/; 

LX - a lei s6 podera restringir a pub/icidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXXII- conceder-se-a "habeas-data": 
a) para assegurar o conhecimento de informaQoes relativas a 

pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades govemamentais ou de carater publico; b) para a retifica(}ao de 
dados, quando nao se prefira faze-lo por processo sigi/oso, judicial ou 
administrativo." 

Diante destes casas, nota-se a protegao do conteudo da informagao, pois os 

dados de particulares s6 interessam a eles, · sendo tutelados pelo legislador 

constituinte, sem a intengao de torna-los publicos o que poderia causar 

consideraveis danos a esses particulares, tanto marais como materiais. Neste 

enfoque, a Administragao tern o dever de manter plena transparencia de todos os 

seus comportamentos, torna-los do conhecimento publico, de forma clara e 

compreensivel, de oferecer informagoes que estejam armazenadas em seus bancos 
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de dados, quando sejam solicitadas, em razao dos interesses que ela representa 

quando atua, afastando quaisquer possibilidades de proveito politico. 

8.7 Principia da Eficiencia 

E aquele que impoe o dever de a Administragao Publica atender, de maneira 

satisfat6ria, os interesses da coletividade e de o administrador publico fazer o melhor 

diante dos recursos disponiveis, estando relacionado a boa qualidade na prestagao 

de servigos publicos. Assim, tendo como basilares o principia da moralidade e o da 

finalidade, nao seria conveniente a ineficiencia administrativa, nao aproveitando de 

forma coerente, todos os recursos humanos, materiais, tecnicos e financeiros 

existentes e colocados ao alcance do administrador, no exercicio regular de suas 

competemcias. 

Traz-se a baila a observagao .de Cardozo: 

"Ser eficiente, portanto, exige primeiro da Administra9ao Publica o 
aproveitamento maximo de tudo aquilo que a co/etividade possui, em todos 
os nfveis, ao Iongo da rea/iza9ao de suas atividades. Significa racionalidade 
e aproveitamento maximo das potencialidades existentes. Mas nao s6. Em 
seu sentido jurfdico, a expressao, que consideramos correta, tambem deve 
abarcar a ideia d& eficacia da presta9ao, ou de resultados da atividade 
realizada. Uma atua9ao estatal s6 sera juridicamente eficiente quando seu 
resultado quantitativa e qualitativ:J for satisfat6rio, levando-se em conta o 
universo possfvel de atendimento das necessidades existentes e os meios 
disponfveis" (Princfpios Constitucionais da Administragao Publica (de 
acordo com a Emenda Constitucional n.0 19/98). IN MORAES, Alexandre. 
Os 10 anos da Constituigao Federal. Sao Paulo: Atlas, 1999, p. 166.) 

A eficiencia administrativa nao se limita em urn razoavel aproveitamento dos 

meios e recursos colocados a sua disposigao, mas sim precisa e deve estabelecer 

uma adequagao 16gica desses meios razoavelmente utilizados aos resultados 

efetivamente obtidos, por meio de uma relagao apropriada desses resultados com as 

necessidades publicas existentes. Desta forma, a Administragao age de forma 

eficiente quando, ao exercer suas fungoes tipicas, aproveita a forma mais adequada 

disponivel, chegando a urn melhc:>i" resultado em relagao ao objetivo que pretende 

alcangar. 

Do exposto ate aqui, e preciso constatar tambem o aspecto economico, 

levando-se em consideragao as decisoes tratam da relagao custo-beneficio, pois 

nao seria considerado urn principia constitucion·al se nao englobasse as avaliagoes 

de economicidade do ato. De tal modo, a satisfagao das necessidades da 
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coletividade deve ser obtida de modo menos oneroso ao Erario Publico, visto que o 

artigo 70 da Carta Federal estabelece urn controle pelo Tribunal de Contas. 

Segundo a opiniao de Lucia Valle Figueiredo "tal controle devera ser 

exercido nao apenas sobre a legalidade, mas tambem sobre a legitimidade e 

economicidade; portanto, praticamente chegando-se ao ceme, ao nuc/eo, dos atos 

praticados pela Administraqao Publica, para verificaqao se foram uteis o suficiente 

ao tim a que se preordenavam, se foram eficientes". 

Oesta forma, a Administrar;ao Publica tern o condao de atender as 

necessidades do cidadao em sua exata medida, com agilidade e por meio de uma 

organizac;ao interna aprimorada, com urn 6timo aproveitamento dos recursos 

disponfveis, empregando da melhor forma possfvel, sem se desviar do seu objetivo, 

pois caso isso ocorra, a Administrar;ao incorrera em arbitrariedades. 

8.8 Principio da Autotutela 

0 aludido princfpio obriga a Administrar;ao anular atos contaminados por 

algum vfcio de ilegalidade e revogar os inconvenientes; em outras palavras, ela 

deve controlar seus pr6prios atos, apreciando-os quanto ao merito (oportunidade e 

conveniencia) e quanto a legalidade. Seria uma consequencia do Princfpio da 

Legalidade, haja vista que se a Administrar;ao Publica esta sujeita a lei, entao 

compete a ela o controle da legalidade .. 

Neste aspecto, existem as sumulas ·346 e 473, am bas do Supremo Tribunal 

Federal, que fazem menc;ao ao princfpio em estudo, lecionando o seguinte, 

respectivamente: 

"A administra9ao publica pode dec/arar a nulidade dos seus pr6prios atos"; 

A administragao pode anular os seus pr6prios atos, quando eivados de 

vfcios que os tornem ilegais, porque deles nao se originam direitos; ou 

revoga-los, por motivo de convenifmcia ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciagao judicial." 

No exercfcio da revisao de seus atos, a Administrar;ao assim o faz por 

intermedio de uma analise quanto a legalidade ou quanto o merito, sendo que na 

legalidade o ato administrativo deve estar em conformidade com a ordem jurfdica, ou 
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seja, estar em harmonia com o que a lei determina, ao passo que, no merito e 

verificado se o ato e conveniente e oportuno com relac;ao ao interesse publico, alem 

do que, a Administrac;ao pode rever seus atos de oficio ou par provocac;ao do 

particular. 

Dando urn pouco mais emfase na questao do merito, e preciso saber que o 

merito de urn ato administrativo e composto par tres elementos, quais sejam, a 

conveniencia, oportunidade e justic;a. A conveniencia e urn poder que tern o governo 

de saber o que e ou nao e bam ou util ao interesse publico e a propria Administrac;ao 

Publica. A oportunidade e a capacidade que tern o administrador de escolher o 

momenta para a pratica dos atos administrativos. A justic;a seria uma ideia de que a 

caracterizac;ao do que e justa ou injusto ao governo cabe a ele mesmo decidir. 

Vista isto, finda-se com o devido entendimento de que urn ato administrativo 

legal e revogado em caso de ser inconveniente ou inoportuno e que a anulac;ao de 

urn ato administrativo ocorrera somente em razao de sua ilegalidade, podendo esta 

ultima ser feita pela Administrac;ao Publica que tern a obrigac;ao de faze-lo, ou pelo 

Judiciario. 

8.9 Principios da Especialidade e da Tutela ou Controle 

Devido a grande ligac;ap, e apropriado sopesar conjuntamente estes 

princlpios, consistindo o Principia da Especialidade determinar quais pessoas 

juridicas criadas pelo Estado devem agir de acordo com a finalidade definida em lei. 

Ja o Principia da Tutela ou Controle impoe a Administrac;ao Direta a fiscalizac;ao dos 

entes que criou, sendo este controle chamado de finalfstico, em virtude da 

vinculac;ao das entidades da Administrac;ao lndireta a Administrac;ao Direta. 

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "quando o Estado cria 

pessoas jurfdicas publicas administrativas - as autarquias - como forma de 

descentralizar a prestaqao de serviqos publicos, com vistas a especializaqao de 

funqao, a lei que cria a entidade estabelece com precisao as finalidades que /he 

incumbe atender, de tal modo que nao cabe aos seus administradores afastar-se 

dos objetivos definidos na lei; isto precisamente pelo fato de nao terem a livre 

disponibilidade dos interesses publicos". 

Na mesma vertente, a doutrinadora acima citada faz uma observac;ao em 

relac;ao ao Principia da Tutela ou Controle dizendo: 
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"Para assegurar que as entidades da administrar;ao indireta observem o 
principia da especialidade, elaborou-se outro principia: o do controle ou 
tutela, em consonancia com o qual a Administragao Publica direta fiscaliza 
as atividades dos referidos entes, com o objetivo de garantir a observancia 
de suas finalidades institucionais." 

Por conseguinte, e importante nao confundir o Principia da Autotutela com o 

da Tutela Administrativa, pois esta diz respeito ao poder da Administrac;ao Publica 

Direta em controlar e fiscalizar as entidades que cria, ao passo que a Autotutela e 

controle proprio interno. 

8.10 Principia da Razaabilidade e Praparcianalidade 

A Administrac;ao Publica tern o condao de atuar de forma razoavel, ou seja, 

dentro de parametres normais de compmtamento, evitando excessos, com meios e 

fins compativeis (proporcionalidade). 

Esta Proporcionalidade e a medida da Razoabilidade, sendo aquela uma das 

vertentes desta, ja que a Razoabilidade exige uma proporcionalidade entre os meios 

utilizados e os fins aspirados, uma vez que a obediencia do principia em analise e 

realizada por meio da observac;ao do binomio adequacaa e necessidade, haja vista 

ser a adequac;ao a verificac;ao se o ato alcanc;ara os objetivos almejados, e 

necessidade, refere-se a existencia de outra forma menos gravosa de atingir o 

objetivo. 

Estes principios sempre serao avaliados frente a uma situac;ao em concreto, 

e tern aplicac;ao fundamental na imposi9ao de sanc;oes aos particulares ( exercicio do 

poder de poHcia) e aos agentes publicos (exercicio do poder disciplinar). Ambos os 

principios sao tambem uma forma de controle voltado para os atos discricionarios, 

na medida em que reduzem a margem de liberdade do administrador para a pratica 

destes atos. 

8.11 Principia da Mativacaa 

Em um Estado Democratico, a todos OS cidadaos e dado 0 direito de 

conhecerem as razoes que levaram a Administrac;ao Publica a tomar as decisoes 

administrativas. Por certo, este principia, amparado no artigo 2°, paragrafo unico, 

inciso VI, da Lei n° 9.784/99 que regula o processo administrative, exige do 
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administrador o dever de indicar os pressupostos de fato e de direito que o fizeram a 

praticar qualquer ato administrative, sendo que ela sera mais detalhada conforme o 

ato seja vinculado ou discricionario, nao mais se admitindo que este seja imotivado. 

A Motivagao garante com que o Poder Judiciario tenha condigoes de realizar 

um controle sobre a legalidade do ato administrative, porque, por meio da 

motivagao, e possivel verificar a existencia e veracidade dos motivos e a adequagao 

do objeto aos fins de interesse publico impastos pela lei. 

Ressalte-se que motivo e diferente de motivagao, visto que aquele significa 

as hip6teses de fatos (os acontecimentos, circunstancias ou situagoes), e as 

hip6teses ou de direito (dispositive de uma lei) que fundamentam a efetivagao de um 

ato, ja a motivagao e o instrumento pelo qual sera exposto o motivo. Pode ser que a 

propria lei dispense a motivagao, como e o caso de provimento e exoneragao de 

cargo em comissao. 

8.12 Principia da Hierarquia 

A Administragao Publica estrutura e organiza seus 6rgaos mantendo uma 

relagao de coordenagao e subordinagao entre eles, com base nisso, os 

subordinados devem obedecer as ordens emanadas pelos superiores, decorrendo 

uma serie prerrogativas para a Administragao, entre elas a de revisar os atos dos 

subordinados, de delegar e avocar atribuigoes, e a de punir. 

Somente nas atividades administrativas e que se constata essa relagao de 

hierarquia, nao estando presentes nas legislativas nem judiciais, porem nota-se sua 

existencia nos Poderes Judiciario e, Legislative com relagao as fungoes 

administrativas destes. 

8.13 Principia do Devido Processo Legal 

De acordo com o texto constitucional ninguem tera o seu direito de liberdade 

e de propriedade interrompido sem o devido processo legal, assim, todo processo, 

inclusive o administrative deve obediencia a este principia ficando obstante a 

Administragao proceder contra alguem tomando uma decisao que ache cabivel sem 

atender ao contido na Constituigao Federal. 
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De tal modo, o devido processo e aquele que segue as normas processuais 

em vigor, sob pena de anulac;ao daquele, e garante ao cidadao a efetividade de urn 

processo justo, impedindo a legalizac;ao de arbitrariedades e assegurando a todos, 

de forma igualitaria, de uma perfeita dialetica processual. 

Eis que existem outros dois principios que advem do devido processo legal, 

quais sejam, o Contradit6rio e Ampla Defesa. 0 Contradit6rio assegura que a parte 

tern o direito de se manifestar sobre todas as provas produzidas e sobre as 

alegac;oes pela parte contraria. Ja na Ampla Defesa, ha a faculdade de o acusado 

utilizar-se de todos os meios licitos admitidos para provar o que alega, inclusive 

manter-se calado e nao produzir provas contra si mesmo, conforme preconiza o 

artigo 5° da Constituic;ao Federal. 

8.14 Principia da Seguran~a Juridica 

Este princfpio e a essencia do proprio Direito, irradiando-se em todo o sistema 

constitucional e, por conseguinte, coincidindo com uma das mais profundas 

aspirac;oes do Homem, a da certeza de que o que o cerca e algo confiavel, sendo 

uma necessidade incontrolavel de assentar-se sobre algo estavel, ou relativamente 

estavel. 

Bern por isso, e preciso uma estabilidade nas relac;oes juridicas, com 

objetivo de atender ao interesse da coletividade, mesmo na hip6tese de alguns 

vicios nos atos administrativos. Sua previsao se encontra no ordenamento juridico 

do artigo 2°, caput, da Lei 9.784/99, decorrendo dele o dever de respeitar o direito 

adquirido, o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada. E este princfpio que a 

Administrac;ao deve se basear para fundamentar o instituto da convalidac;ao dos atos 

administrativos, buscando a preservac;ao da boa fe e da confianc;a do administrado 

na Administrac;ao Publica. 

9. PODERES DA ADMINISTRACAO PUBLICA 

9.1 Conceito e caracteristicas 

Como ja visto, o maior objetivo do Estado e o de resguardar a finalidade 

publica, o bern estar coletivo, no entanto, para que ele consiga atingir este objetivo, 
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lhe sao atribuidas determinadas prerrogativas. Tais prerrogativas sao concretizadas 

no exercicio dos chamados Poderes da Administragao Publica, sendo suas 

caracteristicas: carater instrumental e poder-dever .. 

0 carater instrumental e a viabilizagao destes poderes, em que a 

Administragao busca tangenciar o seu fim, quai seja, a protegao e promogao do 

interesse publico, nao devendo ser confundid0s com os poderes politicos, os 

poderes estruturais, que sao o Poder Legislative, Executive e Judiciario. Quante ao 

poder-dever, os poderes possuem a conotagao obrigagao, ou seja, o poder-dever, 

uma vez que e compuls6rio a Administragao utiliza-los, nao podendo abrir mao de 

seu exercicio. Destarte desta caracteristica e possivel afirmar que os poderes da 

administragao sao irrenunciaveis e que a omissao de qualquer de seus agentes, em 

situagoes que devem agir, configura abuse de poder. 

Consequentemente, o conceito dos Poderes da Administragao sao 

prerrogativas conferidas a ela para uma melhor atuagao em defesa do interesse 

coletivo, sendo que os principais .poderes elencados sao: quanta a margem de 

liberdade estao o vinculado e o discricionario, ja em especie estao o hierarquico, 

disciplinar e o de policia. 

:'. 

9.2 Poder Vinculado 

0 Poder Vinculado e exercido no memento em o agente publico esta frente a 

uma previa tipificagao objetiva e clara da situagao em que deve agir, e do unico 

comportamento possivel a ser tornado;. qual seja, o descrito no ordenamento 

jurfdico. Aqui o agente publico tern pequena margem de liberdade para pratica dos 

atos administrativos, sendo este o poder do qual se utiliza a Administragao quando 

pratica atos vinculados. A nao observancia dos requisites previstos em lei torna o ato 

vinculado nulo, cabendo a Administragao ou ao Poder Judiciario declarar a nulidade. 

9.3 Poder Discricionario 

Tem-se aqui urn poder que devido a conveniemcia e oportunidade, e possivel 

o administrador atuar com uma margem de liberdade ditada pela lei, para avaliar a 

situagao em que deve agir ou para escolher qual o comportamento que podera 

tamar, sao criterios disponiveis a Administragao para discernir quando e como deve 

agir. 
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Todavia, e preciso esclarecer que nao existe arbitrariedade ou liberdade, 

mas sim margem de liberdade, justificando-se tal poder pela impossibilidade de o 

legislador prever todos os atos que a atividade administrativa exige, admitindo-se 

que o administrador tome a melhor medida para acatar ao interesse da coletividade 

no caso concreto. 

Observa-se que nao existe ato discricionario sem ter uma parte vinculada, 

ou seja, nao ha o ato propriamente discricionario, mas apenas discricionariedade por 

ocasiao da pratica de certos atos, em virtude do agente somente ter uma opc;ao, sob 

pena de cometer ilegalidades. lsto porque, nenhum ato e totalmente discricionario, 

haja vista que sempre estara vinculado ao fim e a competencia, tendo a lei sempre 

uma definic;ao, de modo objetivo, de quem e competente para a pratica de 

determinado ato. 0 fim e a competencia citados sao urn dos requisites dos atos 

administrativos, alem do elemento forma, que tambem faz com que Poder 

Discricionario seja inevitavelmente vinculado. 

Limites ao Exercicio do Poder Discriciomirio 

0 merito do ato e intangfvel pelo Poder Judiciario, o qual, s6 pode conhecer 

dos aspectos de legalidade, nao. podendo apreciar os elementos objeto ou o motivo 

do ato. Por isso, nao se pode confuiidir discricionariedade com arbitrariedade, uma 

vez que o agente agir com arbitrariedade estara agredindo o ordenamento jurfdico e 

consequentemente o ilicito sera passive! de correc;ao juridica. 

E evidente, portanto, que existe uma tendencia em se limitar o uso do Poder 

Discricionario em razao das arbitrariedades que sao cometidas com fundamento no 

exercicio deste poder. Com efeito, · o judiciario, por meio dos principios da 

razoabilidade e proporcionalidade, pode controlar a pratica deste poder 

discricionario, declarando a ilegalidade de atuac;ao que viole estes princfpios. De 

modo que a "liberdade de atuac;ao" outorgada a Administrac;ao Publica e uma 

liberdade nos parametres da lei, portanto, urn desempenho excessive, 

desarrazoado, e ilegal, porquanto alem dos certames legais. 

9.4 Poder Hierarquico 

E o poder que o administrador dispoe para distribuir e escalonar as func;oes 



37 

de seus subordinados, sem deixar de fiscaliza-los, estabelecendo uma relagao de 

subordinagao e coordenagao, e expedindo ordens e revisando atos dos seus 

agentes. Logo, e o Poder Hierarquico que permite a Administragao realizar uma 

graduagao de autoridade entre seus 6rgaos e agentes, permitindo a todos o 

conhecimento de quem e competente para a pratica de determinado ato. 

0 Poder Hierarquico tern por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir 

as atividades administrativas, no ambito lnterno da Administragao. Do exercicio do 

Poder Hierarquico decorrem as prerrogativas implicitas do superior para o 

subordinado de dar ordens, fiscalizar, delegar, avocar, rever e punir. Assim: 

a) Dar ordens significa que c:uem as recebe deve obedece-las, exceto 

quando manifestamente ilegais; 

b) Fiscalizar e a verificagao e acompanhamento das tarefas executadas 

pelos subordinados, corrigindo-as se foro caso. 

c) Delegar denota o repasse de atribuigoes administrativas de 

responsabilidade do superior para o subalterno. 

Havendo o dever de obediencia, urn subordinado nao pode recusar fungoes 

delegadas, salvo se obstante ou contraria a lei, consistindo que o delegante nao e 
responsavel pelo ato praticado, pois o delegado nao age em nome do delegante, 

mas no exercicio da cornpetencia que recebeu. 

d) Avocar e o ato que o superior efetua ao chamar para si a tarefa que 

estava a cargo do subalterno. 

e) Rever tern o designio de reanalisar os atos de seus subordinados, por 

rneio de provocagao ou pela propria vontade do agente superior, sobrevindo 

enquanto nao for tal ato definitivo (coisa julgada administrativa) ou caso ainda nao 

tenha gerado direito adquirido para o administrado, rnantendo-o ou modificando-o. 

9.5 Poder Disciplinar 

E outra face do Poder Hierarquico e tern o condao de aplicar uma punigao 

ao agente infrator, ficando claro que a sua (mica fungao esta pautada a atividade de 

punir ou nao urn servidor publico por infragao funcional, distinto do Poder 

Hierarquico que se direciona a organizagao, orientagao e revisao dos atos. 

Embora haja certa discricionariedade na aplicagao das sangoes, a 
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Administra<;ao nao tern escolha entre punir ou nao punir, pois se trata de uma 

obriga<;ao de punir, e o nao cumprimento ou inercia da autoridade administrativa 

pode constituir crime de condescendemcia criminosa e improbidade administrativa, a 

discricionariedade referida diz respeito a escolha da pena. As penas disciplinares 

devem estar devidamente previstas em lei e motivadas, bern como ha a necessidade 

de que a apura<;ao da falta siga o devido processo legal e atenda o contradit6rio e 

ampla defesa. Apesar de se referir a puni<;oes, nao e possivel confundir Poder 

Disciplinar com o poder punitivo do Estado, posto que este e realizado pelo 

Judiciario e se relaciona aos crimes tipificados nas normas penais. 

9.6 Poder de Policia 

Entende-se por Poder de Policia a limita<;ao que o Estado estabelece ao 

exercicio dos direitos individuais em benef!cio do interesse da coletividade. E o 

controle estatal realizado nas atividades e interesses das pessoas, para nao 

prejudicar outrem. 

0 controle efetua-se por meio de atos normativos ou concretos, com o fim de 

condicionar a liberdade e a propriedade dos individuos, tendo como fundamento a 

supremacia geral e a ordem juridica, em que a a<;ao fiscalizadora, preventiva, 

repressiva, impoe coercitivamente aos particulares um dever de absten<;ao, e 

amolda os comportamentos ao interesse coletivo consagrados no sistema 

normativo. 

Embora tutela jurisdicional seja o de proteger o direito de liberdade e de 

propriedade, e preciso assina!ar que se a liberdade e propriedade fossem ilimitadas, 

estaria instalada a desordem, situa<;ao inaceitavel em um Estado Democratico de 

Direito. Destarte, e visivel a precisao das pessoas cederem um pouco de sua 

liberdade e propriedade, em favor de seguran<;a,desses mesmos direitos. 

0 Poder de Policia e exercido por todas as esferas da Federa<;ao, de modo 

que este poder estatal recai sabre todas as atividades que possam, direta ou 

indiretamente, afetar o interesse publico, e se expressa por intermedio de leis como 

nos atos concretos da Administra<;ao que visam ao cumprimento da legalidade, 

sendo que nos atos concretos que possuem um destinatario especifico, o objetivo e 

alcan<;ado por meio da policia administrativa, ou seja, provem privativamente da 

autoridade publica, nao podendo delegar este poder a particular ou prestadores de 

servi<;os. 
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A policia administrativa se atem em adequar os interesses individuais com o 

interesse social, atraves da atuagao sobre bens, direitos, atividades e ilicitos 

administrativosao passo que a policia judic_iaria .e. exercida pela policia civil e militar e 

atua sobre as pessoas e ilicitos penais. 

Normalmente, o Poder de Policia possui atributos de discricionariedade, 

auto executoriedade e a coercibilidade, nao podendo ser arbitraria, devendo estar 

sempre limitada aos requisites do ato administrative (competencia, forma e 

finalidade), bern como aos principios da Administragao. 

9. 7 Abuso de Poder 

Em havendo desrespeito na forma, a Administragao utiliza os Poderes a ela 

concedida, violando a legalidade ou aos principios, ela estara diante da figura do 

abuso de poder ou de autoridade que se divide em duas especies, o excesso de 

poder que e configurado pela atuagao desenfreada do agente publico, agindo fora 

de sua competencia administrativa e o desvio de poder ou desvio de finalidade, 

que decorre de uma pratica do agente publico dentro dos limites de sua 

competencia, porem com finalidade diversa da estabelecida pela legislagao. 
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10 ADMINISTRACAO E 0 ATO ADMINISTRATIVO 

10.1 CONCEITO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

0 ato administrative e uma prerrogativa estatal, vindo a ser uma 

manifestac;ao unilateral de vontade do Estado , com seus requisitos e pressupostos, 

destinados a cumprir concretamente a legislac;ao. Nao pode ser esquecido que a 

pratica do ato administrative e privilegio dos tres poderes, Executivo, Legislative e 

Judiciario, onde as duas ultimas praticam atos administrativos no exercfcio de 

func;ao atipica administrativa. 

10.2 ELEMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Esses elementos sao as condigoes necessarias a constituic;ao do ato 

administrative, aquelas que se relacionam a existencia do ato, compreendendo 

assim, a forma, finalidade,' competencia, objeto e motivo. Vale ressaltar que a 

forma, finalidade e competencia sao sempre elementos vinculados. 

10.2.1 Forma 

E o caminho legal pelo qual o ato administrative deve percorrer, vista ser 

imperioso a observac;ao de todas as formalidades necessarias durante o processo 

de exteriorizac;ao da vontade da Administrac;ao e obediencia ao que esta previsto em 

lei. A inobservancia das formalidades que precedem o ato e o sucedem, desde que 

estabelecidas em lei, determinam a sua invalidade. 

A obediencia a forma nao significa, no entanto, que a Administrac;ao esteja 

sujeita a form as rfgidas e sacramentais, o que se manda e aplicac;ao, como regra, da 

forma escrita. Entretanto,. existern atos que sao praticados de forma verbal 

(instruc;oes de superior a inferior hierarquico), atraves de sinais (semaforo) ou outros 

sons (apito do guarda de transito). 

Atente-se que a mesma forma utilizada para criar urn ato administrative deve 

ser a usada para a sua anulac;ao ou extingao. 
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1 0.2.2 Finalidade 

Finalidade e o objetivo do ato almejado pelo Poder Publico, de acordo com a 

vontade da lei. E o resultado que a Administrac;ao quer alcanc;ar com pratica do ato, 

com efeito mediato, ja que o objeto seria o efeito aspirado imediatamente. 

Distingue-se do motivo porque este antecede a pratica do ato, por exemplo, 

diante de certa situac;ao de fato ou de direito (motivo), a autoridade pratica certo ato 

(objeto) para alcanc;ar determinado resultado (finalidade), deste modo, a finalidade 

sucede a pratica do ato, porque corresponde a sua edic;ao. 

Todo ato administrativo possui uma finalidade em sentido amplo, qual seja, 

interesse publico, por isso e correto afirmar que o ato administrativo tern que ter 

sempre finalidade publica. Do que diz respeito ao sentido restrito, a finalidade e 

especial, propria do ato, um resultado especifico que cada ato deve produzir, 

conforme definido na lei. 

0 desvio de finalidade, tanto no sentido amplo como no sentido restrito, ou a 

finalidade diversa da desejada pela lei, torna o ato ilegal, uma especie de abuso de 

poder. Tanto ocorre esse vicio quando a Administrac;ao remove o funcionario a titulo 

de punic;ao, como no caso em que ela desapropria um im6vel para perseguir o seu 

proprietario, inimigo politico. No primeiro caso, o" ato foi praticado com finalidade 

diversa da prevista na lei; no segundo, fugiu ao interesse publico e foi praticado para 

atender ao fim de interesse particular da autoridade. 

1 0.2.3 Competencia 

Este elemento se refere a pessoa ao 6rgao que produz o ato administrativo, 

sendo a medida do poder atribuido ao agente publico. Para que o ato exista 

validamente o sujeito deve ser nao apenas competente, mas tambem capaz e nao 

impedido. 

De acordo com a lei, competencia e inderrogavel, mas pode haver 

delegac;ao ou avocac;ao, desde que haja permissao legal, de modo que caso a lei 

seja omissa em relac;ao a fixac;ao de competemcia, sera competente a autoridade de 

menor grau hierarquico, de acordo com o disposto no artigo 17 da Lei 9784/99. Todo 

ato emanado de agente incompetente, ou realizado alem do limite de que dispoe a 

autoridade incumbida de sua pratica, e invalido, por lhe faltar um elemento basico de 
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sua perfeic;ao, qual seja, o poder juridico para manifestar a vontade da 

Administrac;ao. 

10.2.4 Objeto 

E o assunto de que se trata o ato, ou o conteudo do ato, como a imposic;ao 

de uma multa ou a regulamenta~ao de uma feira livre. No entanto, para a validade 

do ato e necessaria o objeto ser licito, moral, possivel (de fato e de direito) e certo 

(quanta ao destinatario, tempo e Iugar). Em suma, o objeto e aquila que o ato 

enumera, dispoe, declara, enuncia, certifica, extingue, autoriza, modifica, 

significando o efeito juridico do ato. 

10.2.5 Motivo 

E o fato em virtude do qual agiu a Administrac;ao, ou o pressuposto de fato e 

de direito do ato administrative, a transgressao de uma atitude, por exemplo, e o 

motivo da multa. A ausencia de motivo ou a indicac;ao de motivo falso invalidam o 

ato administrative. 

Como ja explanado, nao se confundem motivo e motivac;ao do ato, 

motivac;ao e a exposic;ao dos· motivos, ou seja, e .a demonstrac;ao, par escrito, de 

que os pressupostos de fato real mente existiram.-. Para punir, a Administrac;ao deve 

demonstrar a pratica da infrac;ao. Contudo, existe mais uma distinc;ao a ser feita 

entre o motivo e o m6vel, consistindo que ·este e a intenc;ao do agente, cuja 

importancia e maior quando se trata de urn ato discricionario, neste caso, o m6vel 

apresentando vicio, ainda que o ato atenda· ao fim legal, ter-se-a urn ato nulo em 

razao do principia da moralidade. 

11 ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

Estes atributos tambem sao distinguidos como caracteristicas do ato 

administrative, estabelecendo-se as qualidades que o diferenciam dos demais atos, 

de tal modo que o ato administrative tern os seguintes atributos: 

Presuncao de legitimidade: ate que se prove em contrario, presumem-se 

legitimos os atos da Administrac;ao e verdadeiros os fatos por ela alegados, neste 
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interim, tal presunyaO e relativa devido a prova em contrario. De tal forma, pode-se 

justificar a presun9ao de legitimidade dos atos administrativos em razao do principia 

da legalidade, pois se presumem atos legais, celeridade no cumprimento em razao 

do interesse publico, a presen9a de procedimentos e formalidades para edi9ao dos 

atos administrativos e o constante controle interno e externo sobre eles. 

lmperatividade: a administra9ao pode impor unilateralmente as suas 

determinay6es, validas, desde que dentro da legalidade e independentemente da 

concordancia ou nao de terceiros, vindo a constituir o particular em obriga9ao. 

Entretanto, esta imperatividade e passive! de exce96es, como no caso de atos que 

dependem da provoca9ao do interessado. 

Coercibilidade ou exigibi1idade: o cumprimento das medidas 

administrativas pode ser exigido desde logo, porquanto sao obriga96es impostas 

pela imperatividade. 

Auto-executoriedade: a Administra9ao pode executar diretamente seus 

atos e fazer cumprir determina96es, sem precisar se socorrer do Poder Judiciario, 

ate com uso de for9a, se necessaria. A auto-execu9ao somente e autorizada por lei 

ou em caso de medida de urgencia. 

Tipicidade: os atos administrativos devem estar tipificados na lei, ou seja, 

devem estar descritos e corresponderem a figuras previamente estabelecidas pela 

legisla9ao. 

12 FORMAS DE EXTINCAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Atos administrativos podem seriextintos das seguintes formas: 

Renuncia: ocorre quando o beneficiario rejeita o ato administrative por nao 

mais desejar a continuidade dos seus efeitos. Exemplo: Alguem que tern uma 

permissao de uso de bern publico nao a quer mais. 

Cumprimento de seus efeitos: o ato administrative e extinto em fun9ao 

deste ja ter esgotados seLis efeitos. Exemplo: concessao de ferias. 

Desaparecimento do sujeito 9U do objeto: ocorre quando desaparecem o 

sujeito ou o objeto que compoe o ato administrative. Exemplo: bern tombado que e 
destruido em razao de terremoto. 

Contraposicao ou derrubada: e a pratica posterior avessa de urn ato, em 

rela9ao ao primeiro, significando a retirada do ato administrative pela edi9ao de outro 
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ato juridico, expedido com base em compet€mcia diferente e com efeitos 

incompativeis, inibindo assim a continuidade da sua eficacia. Os efeitos do primeiro 

ficam inibidos pelo do segundo. Exemplo: a exoneragao extingue a nomeagao. 

Cassa~ao: a extingao decorre de urn nao cumprimento de seus deveres por 

parte do particular. Exemplo: Cassagao do alvara de funcionamento do pasteleiro 

por nao atingir condigoes de higiene. 

Caducidade: remogao do ato administrativo pela superveniencia de norma 

superior que torna incompativel a rnanutenqao do ato. 0 ato estava de acordo com a 

lei, mas sobreveio uma nova e ele ficou incompativel. Exemplo: caducidade de 

permissao para instalagao de circo em razao de o local ter se tornado zona 

estritamente residencial. 

Revoga~ao: extingao do ato administrativo em decorrencia da sua 

inconveniencia ou inoportunidade em face dos interesses publicos, devendo ser 

somente efetuado pela Administragao, pois envolve juizo de valores (principia da 

autotutela). E uma forma discricionaria de retirada do ato administrativo. Os efeitos 

da revogagao sao ex nunc (nao retroagem), pois ate o momento da revogagao os 

atos eram validos (legais). Exemplo: revogagao da construgao de uma escola em 

virtude de uma enchente que ira consumir as verbas anteriormente destinadas a 
escola. 

Anula~ao: o ato administrativo e extinto por outro ato ou pelo Poder 

Judiciario, por motivo de ilegalidade, tendo efeitos ex tunc (retroagem a origem do 

ato ). A anulagao pode ser feita pela Administragao Publica, em razao de sua 

autotutela sobre os pr6prios atos, com confirmagao do Supremo Tribunal Federal por 

meio das Sumulas n° 346 e n°473. Pode tambem ser feita pelo Poder Judiciario, 

mediante provocagao dos interessados, que poderao utilizar, para esse fim, quer as 

agoes ordinarias e especiais previstas na legislagao processual, quer os remedios 

constitucionais (agao popular, agao civil publica, etc.) de controle judicial da 

Administragao Publica. Exemplo: anulagao de porte de arma concedido a menor de 

idade. 
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13 INTERVENCAO JURISDICIONAL 

13.1 CONSIDERACOES GERAIS 

Sabendo que a Administrac;ao Publica esta submetida ao principia da 

legalidade, bern como levando em considerac;ao que a finalidade unica da 

Administrac;ao e a defesa do interesse coletivo, e fundamental que sua atuac;ao seja 

controlada de forma que nao haja qualquer violac;ao a este principia. 

0 intento do controle e a de assegurar que a Administrac;ao atue em 

consonancia com os princfpios que lhe sao impastos pelo ordenamento jurfdico, 

como os da legalidade, moralidade, finalidade publica, publicidade, motivac;ao, 

impessoalidade, em determinadas circunstancias. Abrange tambem o controle 

chamado de merito e que diz respeito aos aspectos discricionarios da atuac;ao 

administrativa. 

Com base nesses elementos, o controle da Administrac;ao Publica e poder 

de fiscalizac;ao e retificac;ao que sabre ela exercem os 6rgaos dos Poderes 

Judiciario, Legislative e Executivo, com o fim de assegurar a harmonia de sua 

atuac;ao com os princlpios acima citados. ': 

Sao previstas varias formas de controle que podem ser classificadas com 

relac;ao a natureza de quem realizara o controle, em legislative, administrative e 

judicial. Controle legislative e o que deriva do poder Legislative, na condic;ao de 

representante popular; controle administrative e aquele que se origina da propria 

Administrac;ao Publica, no exercfcio da autotutela; e controle judicial e o que decorre 

da atuac;ao provocada do poder Judiciario perante conflitos de interesses, alem do 

Ministerio Publico com vistas a confirmar, rever ou alterar os atos administrativos 

que foram praticados em seu ambito interno, diante de aspectos de legalidade, bern 

como de discricionariedade. 

Neste diapasao, fica evidente a imprescindibilidade da intervenc;ao do 

Judiciario e do Ministerio Publico em atos administrativos que estao em 

desconformidade com a lei, dentre eles atos oriundos de instituic;oes estatais que 

devem estimar o regramento legislative. Por isso, a intervenc;ao e vista por muitos 

cidadaos como o meio de se buscar a justic;a devido a arbitragens decorrentes 

destas instituic;oes. 
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13.2 CONTROLE PELO PODER JUDICIARIO 

0 Judiciario s6 pode intervir nos atos administrativos desde que provocado, 

o prejudicado pode ingressar diretamente em juizo, sem necessidade de 

esgotamento previo de qualquer instancia administrativa. Porem, o Judiciario nao 

pode aferir o merito do ato administrative, ou seja, a sua oportunidade ou 

conveniE3ncia, aspectos, esses, de competencia exclusiva do administrador. 

0 que e autorizado ao Judiciario fazer, sem ferir a independencia dos 

poderes, e avaliar em que grau de intensidade legal que o ato administrative se 

encontra, devendo aceita-lo ou anula-lo, ordenando que a Administra9ao ou a 

institui9ao estatal que o praticou ser retifique ou nao mais efetue o ato. 

Nas palavras de Edmir Netto de Araujo, "o controle judicial e norma/mente 

exercido contra os atos administrativos vinculados, em sede de juizo de /ega/idade 

ou de constitucionalidade, com o fim de se buscar a inva/idaqao dos atos nulos ou 

anulaveis, contrarios ao ordenamento juridico." (Curso de Direito Administrativo. 

2a Edi9ao. Sao Paulo: Saraiva, 2006. Pagina 11SO.) 

Contudo, a discricionariedade. propicia certa margem de liberdade para o 

administrador agir com subjetivismo, impondo-lhe tres elementos vinculados para ser 

observados, a forma, a finalidade e a competencia. Assim, esses elementos 

juntamente com a utiliza9ao dos principios instrumentais da realidade e da 

razoabilidade que a interven9ao se torna possivel, permitem ao Poder Judiciario 

examinar se o merito do ato administrative foi devidamente integrado de acordo com 

o interesse publico que sua norma de regencia se presta a tutelar. 

0 administrado pode utilizar os varios tipos de a9oes previstos na legisla9ao 

ordinaria, para impugnar os atos da Administra9ao, fundamentado no artigo S0
, 

inciso XXXV, da Constitui9ao Federal que dispoe que "a lei nao excluira da 

apreciaqao do Poder Judicia rio lesao ou ameaqa a Direito". Ela tambem preve a9oes 

especificas de controle da Administra9ao Publica, chamados de remedies 

constitucionais, compostos pelb habeas corpus,· o habeas data, o mandado de 

seguran9a individual, o mandado de seguran9a coletivo, o mandado de injun9ao, a 

a9aO popular e 0 direito de peti9aO. Salvo este ultimo, todos OS demais sao meios de 

gerar o controle jurisdicional de atos da Administra9ao. Eventualmente, a a9ao civil 

publica, embora nao prevista no artigo S0 da Constitui9ao, tern a mesma finalidade, 

quando o ato nocivo seja praticado pela Administra9ao. 
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Neste contexte, e alarmante o numero de processes em andamento que 

tratam de ato administrative, sobretudo os com pedidos de anula9ao do feito devido 

ha alguma ilegalidade, inobservancia de principios, desvio de finalidade, ou seja, 

alegam que a Administra9ao ou seus agentes desobedeceram a algum tipo de 

requisite exigido pela ordem juridica. 

13.3 CONTROLE PELO MINISTERIO PUBLICO 

A Constitui9ao patria enumerou diversas fun9oes institucionais ao Ministerio 

Publico, entre elas o de zelar pelo efetivo respeito pelos Poderes Publicos e dos 

servi9os de relevancia publica aos direitos constitucionais assegurados, mormente 

os que se referem a defesa do patrimonio publico e direitos e garantias do cidadao. 

0 Ministerio Publico e movido a exercer, tambem, a fiscaliza9ao e o controle 

externo da Administra9ao Publica, ou seja, garantir o born funcionamento 

administrative e os direitos dos administrados relatives a limita9ao contraria a correta 

atua9ao estatal, bern como das presta9oes positivas realizadas em seu favor. 

A inser9ao do Ministerio Publico como ente legitime a exercer o controle aqui 

tratado surge em razao do aumento das atividades administrativas, nao mais 

comportando somente a· fiscaliza9ao -pelos meios tradicionais, ou seja, pelos 

Poderes Legislative e Judiciario. 

0 Ministerio Publico, ao fiscalizar a Administra9ao Publica, faz com que 

administrador preste contas dos seus atos, visto que a atua9ao da institui9ao 

ultrapassa a avalia9ao da regularidade ou da conduta desenvolvida pelo 

administrador publico em face das normas legais existentes. Seu intento e tambem 

detectar eventuais fatores que possam prejudicar o pleno desenvolvimento da 

atividade administrativa, sem intervir, com isso, no poder decis6rio e discricionario do 

administrador. 

A institui9ao pode promover o controle administrative das decisoes 

administrativas, devendo apreciar os aspectos formais de legalidade e competencia 

do ato administrative vinculado ao ato administrative discricionario, bern como 

adentrar no merito do ato, quando este figure imoralidade, desvie-se de sua 

finalidade ou contrarie o principia da eficiemcia ou-da razoabilidade. 

Dessa forma, e legitime ao Ministerio Publico instaurar inqueritos civis, 
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ajuizar ac;ao civil publica na defesa do patrimonio publico e social, promover a 

atuac;ao da Justic;a em defesa da legalidade, seja quando a lei estabelecer de forma 

expressa, seja quando os direitos publicos da sociedade nao estiverem sendo 

observados, alem de agir como fiscal da lei, nas Ac;oes Populares, tendo a 

obrigac;ao, segundo a Lei 4.717/65 de acompanhar a ac;ao, promover a 

responsabilidade, civil ou criminal, daqueles que nela incidiram, hip6tese em que 

atuara como autor, entre outras. 
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14 A INTERVENCAO JUDICIAL NOS ATOS DA ADMINISTRACAO MILITAR 

Ap6s o advento da Constitui<;ao Federal de 1988, tambem conhecida como a 

constitui<;ao "cidada", a administra<;ao publica e, por conseguinte, as corpora<;oes 

policiais militares tern convivido com urn problema em comum: a interven<;ao do 

Ministerio Publico (MP) e, mais incisivamente, do Poder Judiciario, o qual, na maioria 

das vezes, invalida e/ou modifica os seus atos. 

Conforme dados da Consultoria Juridica da Policia Militar do Estado do 

Parana (PMPR), de 1990 a 2011, 1972 (mil novecentos e setenta e duas) a<;oes 

foram impetradas contra atos da adr~inistra<;ao policial, constando que 1232 (mil 

duzentas e trinta e duas) destas a<;5E~ s ja fc ;·am julgadas com a preocupante 

solu<;ao: 30°/o (trinta por cento) desfavoraveis a corpora<;ao. 

Existem ainda 740 (setecentos e quarenta) a<;oes em andamento, das quais 

merecem destaque: 

FONTE: PMPR (2011) 

Cabe salientar que estas sao as ac;oes com maior incidencia, as quais, com 

exce<;ao das transferencias, obrigam o administrador a contrata<;ao ou gradua<;ao do 

servidor, ou seja, a inclusao condicional ou promo<;ao deste nos quadros do Estado, 

com o consequente onus aos cofres publicos e a administra<;ao policial. 

Em decorrencia das inumeras a<;oes, a PMPR e for<;ada a se adequar visando 

ao atendimento as decisoes do poder Judiciario, o que normalmente se torna uma 

ardua tarefa, com reflexos em toda a estrutura da organiza<;ao, criando-se uma 

situa<;ao de grande instabilidade, que atinge ate mesmo aquele que se socorre a 
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justic;a, em virtude de que freqOenta urn curso ou permanece numa localidade ao 

arrimo de uma medida liminar, cujo merito, invariavelmente, delonga anos pra ser 

analisado. 

Alem da gravosa instabilidade, outros aspectos se insurgem e sao fontes de 

grandes preocupac;oes, sobretudo, porque a administrac;ao publica e norteada e 

submetida ao ordenamento juridico do Estado, que tern no seu apice a Constituic;ao 

Federal, a qual norteia e limita as demais leis. 

Pelo que se observa, grande parcela das ac;oes judiciais interposta contra a 

PMPR, refere-se a atos administrativos relativos a lncorporac;ao de civis para o 

Curso de Formac;ao de Soldados; Concurso para o Curso de Habilitac;ao de 

Oficiais do Quadro Especial de Oficiais Administrative da Policia Militar 

(CHQEOPM); Limites de Vagas destinadas ao Coh~gio da Policia Militar do 

Parana para ingresso na Escola de Oficiais (EsO) e Transferencia de Unidade 

ou de local de trabalho. 

14.1 lncorporac;ao de civis na corporac;ao para o Curso de Formac;ao de 

Sold ados 

No que tange a incorporac;ao de civis para o Curso de Formac;ao de 

Soldados, as ac;oes incidem questionando a legalidade da exigencia do exame 

fisico, psicopatol6gico, pesquisa social e o limite de idade. Tais requisitos estao 

deprecados em Concurso Publico autorizado pelo Poder Executivo, que o dispoe 

com limite de vagas, sendo regido por Edital e as provas aplicadas por instituic;ao 

publica credenciada na forma da·tei. Neste certame, em regra, a discricionariedade 

se encerra na decisao do Chefe do Poder Executivo no momento da contratac;ao de 

servidores, no entanto, existe a possibilidade do arbitrio em relac;ao ao exame 

psicopatol6gico, exame fisico e a pesquisa social, os quais tern sido alvo de 

impugnac;oes juridicas. 

14.1.1 0 embasamento legal do Concurso Publico para ingresso no Curso de 

Formac;ao de Soldados 

Primeiramente, cumpre esclarecer que a Policia Militar do Parana e regida por 

regulamentac;ao propria, diversa dos demais ramos do servic;o publico. 

lsto porque a Constituic;ao Federal destacou capitulo especifico as Policias 
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Militares, definindo a legislac;ao espedfica para disciplinar o ingresso, direitos e 

deveres dos militares estaduais, conforme se observa: 

SE9AO Ill 
DOS MIL/TARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL 
E DOS TERRITOR/OS 
Art. 42 - Os membros das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares, instituigoes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao 
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

§ 1° - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territ6rios, a/em do que vier a ser fixado em 

lei, as disposic;oes do art. 14, § 8°; do art. 40, § 3°; e do art. 

142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadua/ especifica dispor sabre 

as materias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos 

oficiais conferidas pelos respectivos Governadores. 

§ 2° - Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territ6rios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no 

art. 40, §§ 4° e 5°; e aO& militares do Distrito Federal e dos 

Territ6rios, o disposto no art. 40, § 6°. 

TiTULO V 
DA DEFESA DO EST ADO E DAS 
INSTITUI90ES DEMOCRAT/CAS 
CAPiTULO// 
DASFOR9ASARMADAS 
Art. 142 - As Forgas Armadas, constitufdas pela Marinha, pelo 

Exercito e pela Aerontwtica, sao instituigoes nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a defesa da 
Patria, a garantia dos podwes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem. 

§ 3° - Os membros das Forc;as Armadas sao 

denominados militares, ap/icando-se-/hes, a/em das que vierem 

a ser fixadas em lei, as seguintes disposic;oes: 

X- a lei dispora sobre ·a ingresso nas Forgas Armadas, os limites 
de idade, a estabilidade e outras condigoes de transfertmcia do militar para 
a inatividade, os direitos. os deveres. a remuneracao. as prerrogativas e 
outras situacoes especiais dos militares. consideradas as 
pecu/iaridades de suas atividades, inclusive aque/as cumpridas por forga 
de compromissos internacionais e de guerra. (grifo nosso) 
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Ademais, o art. 45, § 6°, da Constituigao do Estado do Parana, que trata dos 

militares, estabelece, no mesmo sentido, que legislagao propria estabelece os 

requisites para ingresso na Corporagao: 

CAPITULO iil 
DOS MIL/TARES ESTADUAIS 
Art. 45 - Sao militares Gstaduais os integrantes da Polfcia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 6° A lei dispora sabre os direitos, os deveres, as garantias e as 
vantagens dos militares estaduais, bem como sabre as normas de 
ingresso, acesso a carreira, estabilidade, limites de idade, condk;oes de 
transferencia para a inatividade e outras situagoes peculiares. (grifo nosso) 

A norma especifica que disciplina o ingresso e a Lei Estadual n° 1.943, de 23 

de junho de 1.954 (C6digo da Policia Militar do Estado do Parana), a qual estabelece: 

Art. 21. Sao condi~oes para o ingresso: 
(. .. ) 
II - como so/dado: 
a) ser brasileiro nato; 
b) ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou 

da Aeronautica Nacional, ou ser portador de autorizaqao do Comando da 
Regiao; 

c) ser alfabetizado; 
d) ter comprovada moralidade; 
e) ter capacidade ffsica comprovada pelo Serviqo de 

SaOde da Corporaqao.= 
f)ter no m.aximo .'JO anos de idade. 

No mesmo sentido, estabelece o Decreto Estadual n° 2.508/2004: 

Art. 14. De acordo com as peculiaridades do cargolfunqao ou 
emprego, poderao ser realizadas provas nas seguintes modalidades: 

1- objetiva; 
II - subjetiva 
Ill- pratica; 
IV- te6rico-pratica; 
V- aptidao ffsica. 
§ 1° As provas terao carater eliminat6rio elou classificat6rio, 

conforme estabelecido em edital. (grifo nosso). 

Desta forma, com fulcro no art. 21, alinea "e". da Lei Estadual n° 1.943/54, 

sao elaborados os Editais, os quais pormenorizam todas as etapas dos concursos, 

principalmente, em rela<;ao aos Exames de Capacidade fisica, de saude e Pesquisa 

Social. 0 Edital n° 061/2009-PMPR, as~im previa: 

7 DO PROCESSQ DE SELECAO 
7. 1 0 Concurso POblico regido por este Edital sera desenvolvido em 

quatro fases, sendo a primeira eliminat6ria e classificat6ria e as demais de 
carater somente e/iminat6rio. 

1. a fase - Prova Escrita de Conhecimentos, que compreendera 
Prova Objetiva e Prova Subjetiva. 
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2. a fase - Exarile de capacidade ffsica, que compreendera teste de 
suficiencia fisica e teste de habi/idades especificas. 

3. a fase - Exame de saude, que compreendera avalia~ao medica, 
odonto/6gica e psicopatol6gica. (grifo nosso) 

4. a fase - Exame social e documental. 

14 DA TERCEIRA FASE: EXAME DE SAN/DADE FiSICA E 
MENTAL 

14. 1 0 exame. de sanidade ffsica e mental, de carater eliminat6rio, 
compreendera avafla9ao medica e odonto/6gica e avaliaqao 
psicopato/6gica. Esses exames tern par finalidade detectar condiqoes 
m6rbidas que venham a constituir-se em restriqoes ao plena desempenho 
das atividades inerentes a carreira militar estadual ou que no exercicio das 
atividades de policial militar ou de bombeiro militar possam expor o 
candidato ao agravamento dessas condiqoes m6rbidas ou eventualmente a 
risco de vida pessoa/ ou a integridade ffsica de terceiros, se/ecionando o 
candidato apto ao exercicio plena das funqoes da carreira de militar e 
atividades inerentes a eta. Esta compreendida, nessa fase do Concurso, a 
verificaqao de condiqoes fisicas que nao voltadas a morbidez sejam 
consideradas impeditivas a realizaqao do Exame de Capacidade Fisica, 
face o intenso esforqo ffsico a que serao submetidos os candidatos. 

14. 1. 1 As avaliaqoes constantes do Exame de SaOde serao 
reafizadas nos locais, datas e horarios constantes de Edital especifico a ser 
divu/gado para a convocaqao dos candidatos. 

14.1.2 As avaliaqoes serao procedidas par Juntas de lnsper;ao de 
SaOde, constitufdas par Medicos e Dentistas, e par Psic6/ogos e Psiquiatras 
designados para essa finafidade. 

14.1.3 Por ocasiao da realizar;ao da avaliar;ao medica, o candidato 
devera obrigatoriamente apresentar os resultados dos exames laboratoriais 
citados nos subitens 14.1.4 e 14.1.5, cuja data da realizaqao devera ser 
inferior a 90 (noventa) dias da apresentar;ao, sob pena de nao ser 
submetido ao ex a me medico e ser de_sclassificado do Concurso. 

(. . .) 

14.2 0 Exame Psicopato/6gico, sera aplicado nas cidades onde o 
candidato realizou a 1a Fase- Prova Escrita de Conhecimentos e 2a Fase
Exame de Capacidade Ffsica, devendo observar os enderer;os que 
constarao em Edital especifico quando de sua convocar;ao. 

14.1.2 Os questionamentos juridicos em relacao ao Concurso Publico para o 

ingresso no Curso de Formacao de Soldados 

Conforme se observa, os parametres de exigencia para o ingresso na Policia 

Militar do Estado do Parana sao os previstos em lei, observando-se que toda a sua 

justifica<;ao juridica esta ancorada numa norma de grau superior (Constitui<;ao), da 

qual outras normas sao editadas (no caso: Constitui<;ao Estadual, o C6digo da 

Policia Militar do Estado do Parana, Decreto Estadual n° 2.508/2004 e o especifico 

Edital n° 061/2009-PMPR) utilizando-se a discricionariedade. Esta edi<;ao e 
necessaria, pois sem o elemento inovador (normas editadas) a norma superior, por 

vezes, nao teria condi<;6es de ser aplicada. 

A justificativa que analisa o carater pratico da discricionariedade, destaca a 
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necessidade de flexibilizagao da atuagao da Administragao Publica diante da 

dinamica do interesse publico. Justifica-se que esta visa evitar o automatismo, em 

vista da impossibilidade de o legislador prever todas as situagoes possiveis de 

atuagao da Administragao. Logo, e necessaria permitir urn poder de iniciativa ao 

administrador, para que este possa atender adequadamente todas as necessidades 

que vierem a surgir (DIPIETRO, 2007, p. 197 e 198). 

Conclui-se que a discricionariedade existe em beneficia do interesse publico 

visado pela lei, ja que permite que em cada caso concreto o administrador fa<;a a 

escolha adequada para cumpri-lo. 

Assim, da analise mais cuidadosa dos supracitados dispositivos legais, 

observa-se uma grande lacuna juridica, isto porque a Constituigao Federal ao tratar 

das Forgas Armadas, em seu Art. 14, § 3°, inciso X, que : "a lei dispora sobre o 

ingresso nas Forgas Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condi<;oes 

de transferencia do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a 

remuneragao, as prerrogativas e outras situa~oes especiais dos militares, 

consideradas as peculiaridades de suas atividades .. (grifo nosso)". 

Ja a Constituigao do Estado do Parana, . ao dispor sobre os Militares 

Estaduais, em seu Art. 45, § 6°, reza: " A lei dispora sobre direitos, os deveres, as 

garantias e as vantagens dos militares estaduais, bern como sobre as normas de 

ingresso ... (grifo nosso)". Ainda, seguindo os parametres impastos, a Lei Estadual 

n° 1.943, de 23 de junho de 1.954 (C6digo da Policia Militar do Estado do 

Parana), ja com discricionariedade, estabelece em seu Art. 21 as condigoes de 

ingresso, dentre outras, a de ser alfabetizado, ter comprovada moralidade e ter 

capacidade fisica e de saude. 

Por fim, a maior discricionariedade e reservada aos Editais de Concurso, a 

exemplo do Edital n° 061/2009-PMPR, que previa o Exame de Capacidade Fisica 

compreendendo o teste de suficiencia fisica e testes de habilidades especificas, bern 

como, o Exame de Saude, compreendendo avaliagao medica, odontol6gica e 

psicopatol6gica. E em relagao a este ultimo (Edital) que reside grande parte dos 

questionamentos juridicos e embasamento das agoes, quer em relagao as 

discricionariedades (amparo legal, forma de aplicagao, limites, etc.), quer em relagao 

a equiparagao do Edital a Lei, pois, adisposigao legal comum e de que a lei dispora 

sobre tais requisites. 
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Cumpre salientar que as regras paia a contrata9ao de pessoas pela 

Administra9ao Publica se revelam opostas aquelas que incidem sobre a iniciativa 

privada, a qual nao necessita cumprir maiores formalidades. Como se sabe, essas 

diferen9as estruturais se devem aos diversos interesses que estao sendo 

representados, pois enquanto o particular representa a si mesmo, o Poder Publico 

representa a coletividade. Dessa forma, as regras de contrata9ao pelo Poder Publico 

devem submeter-se aos principios constitucionais, os quais limitam e comandam 

toda a sua atividade. 

Com efeito, as vezes verifka-se a formula9ao de ex1gencias a serem 

cumpridas pelos candidatos, as quais nao tern a menor justificativa a luz desses 

principios, revelando impropriedades levadas a efeito pelo Administrador na sele9ao 

para ingresso no servi9o publico, o qual estabelece requisitos por meio de urn Edital, 

o que materializa urn grave equivoco por nao constituir ele instrumento legal para 

este mister. 

Ademais, a Constitui9ao Federal, em seu art. 37, II, assevera que o ingresso 

no servi9o publico dar-se-a pela aprova9ao previa em concurso publico de provas ou 

provas e titulos na forma prevista em lei, em consonancia com o seu art. 39, § 3.0
, 

no qual percebe-se que somente ela (Constitui9ao Federal) podera estabelecer 

requisitos. Ainda, apesar de ja evidente, por meio de uma interpreta9ao sistematica 

da Carta Magna, regra similar ja foi estabelecida no art. 5.0
, XIII, o qual assegura ser 

livre o exercicio de qualquer trabaJho, oficio ou profissao, atendidas as qualifica96es 

profissionais fixadas em lei. Desta ·:.forma, as exigencias a serem contidas nos 

Editais s6 poderao ser consideradas legitimas se tiverem anterior previsao em lei 

regulamentadora da carreira, por ser o Edital ato infralegal, nao se confundindo com 

a lei e nao servindo de instrumento habil para inovar no ordenamento juridico, pois 

tal aceita9ao fere o principio da separa9ao entre os Poderes, ao transferir, de forma 

indevida, competencias que a Constitui9ao atribuiu ao Legislative para os demais 

Poderes, o que e inaceitavel. 

De tal sorte e sob censura, pode-se concluir que o recrutamento na Policia 

Militar carece de arrimo legal para salvaguarda de algumas exigencias a serem 

cumpridas pelo candidato, as quais sao, discricionariamente, apresentadas nos 

Editais que regem os certames, porem, nao tao bern explicitadas em lei anterior 

regulamentadora da carreira. 
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Assim sendo, faz-se necessaria a iniciativa institucional no sentido de 

provocar e edic;ao de norma regulamentadora (lei), na esfera Estadual, onde tais 

exigencias sejam claramente apresentadas, desta forma, limitando-se os 

questionaveis requisites que ora entende-se como discricionarios. 

Porem, ainda que se entenda que existe o amparo legal para exigencia de 

tais requisites, ou mesmo que exista lei anterior, e salutar que a administrac;ao 

policial verifique se as exigencias sao compativeis com os princlpios constitucionais 

pertinentes. lsto porque, em muitos casas, o Poder Judiciario tern invalidado atos da 

administrac;ao pela absoluta falta de razoabilidade, que por vezes e erroneamente 

interpretado como analise do merito administrat!vo, pois, alem da legalidade, e 

admissfvel ao judiciario a apreciac;ao no que tange a adequabilidade do ato. 

Assim, merecem comentarios as hodiernas exigencias no recrutamento e 

selec;ao na Polfcia Militar do Estado do Parana (PMPR), sobretudo aquelas mais 

questionadas judicialmente, quais sejam: limite de idade, exame ffsico e exame 

psicopatol6gico. 

14.1.2.1 Do Limite de ldade 

Com relac;ao a exigencia de limite maximo e minima de idade em concursos 

publicos encontra-se respaldo nos arts. 37, II, e 39, § 3. 0
, ambos da Constituic;ao 

Federal, senao vejamos: 

Art. 37. A administrat;ao publica direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios 
obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiencia e, tambem, ao seguinte: 

':'<•. ' 

II - a inv~stidura em cargo ou emprego publico depende de 
aprovat;ao previa em concurso publico de provas ou de provas e tftulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeat;oes para cargo em comissao 
declarado em lei de livre nomeat;ao e exonerat;ao (grifo nosso); 

Art. 39. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios 
instituirao, no ambito de sua competencia, regime juridico Onico e pianos de 
carreira para os servidores da administrat;ao publica direta, das autarquias e 
das fundat;oes publicas. 

§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo publico o disposto 
no art. 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissao 
quando a natureza do cargo o exigir. (grifo nosso); 

Alem do referido respaldo legal, tal exigencia encontra guarida na 

Sumula n. 683 do Supremo Federal, a qual prescreveu que o limite de idade para a 
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inscngao em concurso publico s6 se legitima em face do art. 7°, XXX, da 

Constituigao, quando possa ser justificado pela natureza das atribuigoes do cargo a 

ser preenchido. 

lmportante registrar que recentemente a PMPR obteve urn grande 

avango, por meio da edigao do Decreta n° 2200, de 29 de julho de 2011, o qual no 

seu art. 4°, § 2° acabou com o limite maximo de idade para os candidates 

pertencentes ao efetivo para ingresso no Curse de Formagao de Oficiais, 

atendendo-se urn anseio da tropa e, sobretudo, evitando-se inumeras agoes 

judicia is. 

De tal forma, a questao de limitagao de idade s6 se torna 

inconstitucional quando incidir para a investidura em cargos que demandem apenas 

atividade intelectual e nao forga ffsica. lsso porque e evidente que 0 esplendor da 

atividade intelectual atinge-se quando ela e aliada a experiencia de vida, 0 que 

independe de idade. 

14.1.2.2 Do Exame Fisico 

Com relagao ao exame fisico, a Lei Estadual n° 1.943, de 23 de junho de 

1.954 (C6digo da Policia Militar do Estado do Parana), estabelece em seu Art. 21, 

incise II, letra "e": 

Art. 21. Sao condit;oes para o ingresso: 
( ... ) 
II - como so/dado: 

e) ter capacidade fisica comprovada pelo Servir;o de Saude da 
Corporar;ao; 

Como se observa, existe a previsao legal de que o candidate seja avaliado 

fisicamente, sendo tal comprovagao realizada pelo servi<;o de saude da corporagao, 

constando-se, contudo, que tal dispositive tambem e incomplete, pais nao esclarece 

quais as exigencias a serem cumpridas, ou seja, em que aspectos sera o candidate 

avaliado (altura, peso, fndice de massa corporal, compreensao fisica, teste de 

aptidao fisica, etc.), ficando, portanto a estipulagao das exigencias a cargo do 

administragao policial por meio de Edital, o que no ano de 2009, assim o fez 

apresentava o Edital n° 061/2009-PMPR: 

7 DO PROCESSO DE SELE<;AO 
7. 1 0 Concurso Publico regido por este Edital sera desenvolvido em 

quatro fases, sendo a primeira eliminat6ria e c/assificat6ria e as demais de 
carater somente e/iminat6rio. 

1. a fase - Prova Escrita de Conhecimentos, que compreendera 
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Prova Objetiva e Prova Subjetiva. 
2. a fase - Exame de capacidade fisica, que compreendera teste 

de suficU3ncia fisica e teste de habilidades especificas. (grifo nosso) 
3. a fase - Exame de saude, que compreendera avaliac;ao medica, 

odontol6gica e psicopatol6gica. 
4. a fase - ExtJme social e documental. 

Em que pese a generica previsao legal,.· bern como o fato das exigencias 

serem explicitadas em Edital, a jurisprudencia majoritaria admite a aplicac;ao de 

exames fisicos para ingresso no Curso de Formac;ao de Soldados, constando-se, 

segundo dados da Consultoria Juridica da PMPR que 88% ( oitenta e oito por cento) 

das ac;oes encerram com julgamento favoravel a organizac;ao policial. 

14.1.2.2 Do Exame Psicopatol6gico 

Finalmente, o exame psicopatol6gico, mais conhecido como exame 

psicotecnico, muito contestado judicialmente para ingresso em todas as esferas do 

setor publico, nao sendo diferente na PMPR, o qual, a bern da verdade, nao e 

previsto expressamente em nenhum dispositivo legal (lei) que norteia a inclusao de 

civis na corporac;ao, sendo tal exigencia fruto da discricionariedade da administrac;ao 

e apresentada atraves de Editais. 

Neste sentido, Hely Lopes Meirelles ensina: 

"A Administrac;ao e livre para estabelecer as bases do concurso e os 
criterios de julgamento, desde que o fac;a com igualdade para todos os 
candidates, tendo, ainda; o poder de, a todo tempo, alterar as condic;oes e 
requisites de admissao dos concorrentes, para melhor atendimento do 
interesse publico. Nao obstante, a exclusao ou reprova~ao com base em 
criteria subjetivo, como a avalia~ao sigilosa de conduta do candidato, 
e ilegal se ocorrer sem motiva~ao." (Direito Administrative Brasileiro, 268 

ed. Atual, Malheiros Editores, 2001, p. 405) (grifou-se). 

No entanto, a tear da Sumula n. 686 do Supremo Tribunal Federal: "s6 por 

lei se pode sujeitar a exame psicotecnico a habilitac;ao de candidato a cargo 

publico". Portanto, a exigencia de aprovac;ao em exames desta natureza 

(psicol6gicos, psicopatol6gicos, etc.) s6 tern validade havendo lei anterior que o 

defina, bern como, que os criterios adotados para avaliac;ao sejam objetivos. Ao 

abordar o referido tema, o Ministro Francisco Rezek averbou: "Nao e exame, nem 

pode integra-/a, uma aferiqao carente de qualquer rigor cientifico, onde a 

possibilidade te6rica do arbitrio, do capricho e do preconceito nao conheqa limites". 
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Desta feita, e como ja afirmado inicialmente, a legisla<;ao que norteia a 

inclusao de civis na corpora<;ao e carente de regulamenta<;ao, precisamente no que 

tange as exigencias de alguns requisitos aos candidatos, fragilmente apresentados 

atraves dos Editais, sendo muitas vezes questionados judicialmente, no entanto, 

deve-se entender que mesmo a lei ~ nao consegue regular toda a atividade 

administrativa, pois e impossfvel prever todas as situa<;oes, todas as hip6teses, 

ficando evidente a necessidade de conceder discricionariedade ao agente 

administrative, dando-lhe uma margem de opera<;ao, para que possa agir diante das 

situa<;oes nao previstas. Nao obstante, essa liberdade possuf limita<;oes para o seu 

exercfcio. "Na discri<;ao reside a capacidade de fazer apenas o que e conveniente. 

Nao de se fazer o tudo que se quer" (FRANCO SOBRINHO, 1974, p. 162). 

Finalizando, em rela<;ao ao tema, e importante observar o que preceitua a 

Sumula n°. 684 do STF: "E inconstitucional o veto nao motivado a participa<;ao de 

candidato a concurso publico". Dar se observa que qualquer atitude adotada pelo 

Poder Publico durante o transcorrer dos concursos, que venha atingir direitos dos 

candidatos, devera ser e vir acompanhada das razoes as quais I he deram origem 

sob pena de inconstitucionalidade. 

14.2 Selecao para o Curso de Habilita;ao da Oficiais do Quadro Especial de 

Oficiais Administrative da Policia Militar (CHQEOPM) 

Em 22 de dezembro de 2006, o Governador do Estado sancionou a Lei no 

15.349, extinguindo o antigo Quadro de Oficiais de Administra<;ao (QOA) e criando 

urn novo Quadro denominado Quadro ·Especial de Oficiais Policiais Militares 

(QEOPM). 

Pela nova lei, os Subtenentes e Primeiros-Sargentos, policiais militares com 

maior tempo de servi<;o passaram a concorrer em igualdade de condi96es com as 

demais pra<;as (soldados, cabos, terceiros e segundos-sargentos) para ingresso no 

Curso que lhes permita o acesso ao Oficialato. 

Em decorrencia da Lei, e tendo em vista a existencia de vagas abertas no 

Quadro, e antevendo a abertura de mais. vagas nos pr6ximos a nos, a Corpora<;ao 

marcou para o infcio de 2009 a deflagra<;ao do concurso interno para selecionar os 

futuros Oficiais do Quadro Especial de Oficiais Policiais Militares (QEOPM), que, 

ap6s o Curso de Habilita<;ao (dois anos)~estariam prontos para o exercfcio de suas 

novas atribui96es. 
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Com todos os ajustes administrativos e on;amentarios implementados e com 

a entidade responsavel pelo exame intelectual devidamente contratada, em meados 

de fevereiro de 2009, foi aberto o concurso interno para o preenchimento de 60 

(sessenta) vagas abertas e/ou por abrir, por meio do Edital no. 001-09- CHQEOPM 

(Concurso ao Curso de Habilita9ao ao Quadro Especial de Oficiais da Policia Militar), 

publicado no Boletim Geral no. 11, de 17 de fevereiro de 2009. 

Como era de se esperar, acorreram ao certame mais de 1.830 (urn mil 

oitocentos e trinta) candidatos. 

Diversos Subtenentes e Primeiros-Sargentos, na tentativa de defender os 

seus interesses, atacaram judicialmente a lei e o concurso, por meio, 

resumidamente, do argumento de que a Lei 15.349/06 seria inconstitucional. 

Ah§m disso, na data de 20 de mar9o de 2009, o partido politico Democratas -

OEM, ajuizou a A9ao Direta de lnconstitucionalidade - ADIN 4221, argOindo a 

inconstitucionalidade da Lei 15.349/06. 

Analisando os argumentos iniciais, o Ministro relator do Supremo Tribunal 

Federal {STF) entendeu que o tema seria relevante, mas DENEGOU o pedido de 

concessao de liminar para suspender a vigencia da lei, ou seja, em outras palavras, 

o Ministro permitiu que a lei atacada continua-sse produzindo efeitos no mundo 

jurfdico. 

0 concurso publico teve continuidade e, ap6s todo o processo seletivo, 

concluiu-se com a aprova9ao dos 60 (sessenta ) policiais-militares melhor 

classificados, conforme consta no Edital no 028/CHClEOPM-2009, datado de 28 jul. 

09. 

lnconformados, diversos Subtenentes e Primeiros-sargentos que foram 

aprovados no concurso, mas nao se classificaram entre os 60 primeiros colocados, 

ingressaram com a9oes judiciais, buscando garantir o seu direito de realizar o curso, 

sob o argumento de que a Lei 15.349/06 poderia ser declarada inconstitucional a 

qualquer momenta, e, assim ocorrendo, estes teriam dire ito a realizar o curso. 

Em apenas 05 (cinco) a9oes foram concedidas diversas liminares para que os 

autores continuassem no certame e realizassem o curso, inclusive com reposi9ao de 

aulas. Desta forma, houve a determina9ao judicial para que a PMPR inclufsse, 

condicionalmente no Curso de Habilita9ao para o QEOPM, mais 22 (vinte e dais) 

policiais militares. 
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Preocupada com a magnitude do problema, manifestou-se a Diretoria de 

Ensino no sentido de que o sistema de ensino da Corporac;ao nao disporia de 

estrutura para suportar este acrescimo de alunos no citado curso, conforme se 

observa: 

INFORMA<;AO W 001/2010 
Ao Chefe da Consultoria Jurfdica da PMPR 
/\ssuntc: Consideragoes sabre o CHQEOPM. 
Referencia: solicitagao da Consultoria Jurfdica. 
0 Curso de Habilitagao de Oficiais (CHO) ao Quadro Especial de 

Oficiais da Polfcia Militar do Parana (QEOPM) foi criado pela Lei Estadual 
n"15.349/06, de 22 dez. 06, tern a duragao de dais anos destina-se habilitar 
policiais-militares para o exercfcio das fungoes de Oficiais da Polfcia Militar 
do Parana (PMPR). ' 

0 curso tern como meta propiciar, desenvolver e estimular os 
conhecimentos tecnico-prof!ssionais, os valores e as habilidades 
necessarias a formagao para a ocupagao dos cargos e ao exercfcio das 
fungoes pr6prias dos ofic;ais subalternos e intermediaries do QEOPM. Ao 
ser matriculado no CHO o discente recebe a denominagao de Aluno Oficial. 

0 CHO teve infcio atraves de termo de matrfcula datado de 22 mar. 
10, com sessenta alunos oficiais, sendo 03 (tres) Subtenentes, 06 (seis) 
primeiros Sargentos, 07 (sete) Segundos Sargentos, 25 (vinte e cinco) 
Terceiros Sargentos, 09 (nove) Cabos e 10 (dez) Soldados. Ate a presente 
data foram ministradas 598 horas-aula, perfazendo 48,3% da carga horaria 
total para o primeiro ana, que preve 1.235 horas/aula. Ja foram aplicadas 9 
verificagoes da aprendizagem. 

0 Curso foi planejado para ser realizado em dais anos letivos, 
divididos em tres fases. Na primeira fase os alunos oficiais foram 
equiparados aos cadetes do 1° CFO, esta terminou em data de 29 jul. 1 0; a 
segunda fase teve infcio em 2 ago. 10 e desenvolver-se-a ate o final do 
primeiro ana letivo; e a terceira e ultima fase sera para o segundo ana 
letivo, ein 201 1'. 

Ressolta-se que acontecem nesta Academia Policiai-Militar do 
Guatupe (APMG} o Curso de Formagao de Soldados (CFSd), o Curso de 
Formagao de Sarg'e.ntos (CFS), o Curso de Formagao de Oficiais PM e BM 
(CFO) e o Estagio' de Adaptagao de Oficiais do Quadro de Saude 
(EAOQS), envolvendo aproxim&damente 700 discentes e urn volumoso 
corpo docente, de aproximadamente 200 instrutores, professores e 
monitores. Diante destas afirmativas ha que se destacar a dificuldade de 
corpo docente para suprir qualitativa e quantitativamente os cursos em 
questao. .. . 

Ha tambem a· preocupagao com o valor de ressarcimento para 
as atividades letivas, que para este CHO tern o valor aproximado de R$ 
123.500,00 (cento e vinte e tres mile quinhentos reais). Aproximado, pais o 
valor exato depende da titulagao dos instrutores, que pode sofrer 
alteragOes. Enfatiza-se que os sessenta alunos oficiais sao distribufdos em 
duas turmas, sendo adotado par esta APMG o limite de 30 discentes par 
turma, para que o processo ensino-aprendizagem ocorra oportunizando 
voz e vez a todos os atores do momenta educacional. 

Verifica-se ainda que atualmente ha dificuldade de 
acomodagao de mais turmas destinadas a Escola de Formagao de Oficiais 
(EsFO). 

Costumeiramente, as turmas pertencentes a ESFO sao 
pequenas, com aproximadamente 20 cadetes e/ou alunos oficiais, sendo 
as salas de aula .com dimensoes que nao comportam confortavelmente 
numero maior. As unicas duas salas grandes, que acomodam mais 
discentes, ja sao ocupadas pelas duas turmas do CHO, cad a uma com 30 
alunos oficiais. 
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Para acomodar todo o quantitativa de policiais nos cursos 
em andamento, a APMG disponibiliza apartamentos, mobiliario, roupas de 
cama e toda a infra-estrutura necessaria a permanemcia dos alunos na 
APMG, procurando atende; de maneira satisfat6ria, com as mfnimas 
condi9oes de conforto e bem-estar a todos os alunos; ocorre que, 
atualmente, esta estrutura esta praticamente toda ocupada pelos Cursos 
de Formagao de Oficiais PM e BM (CFO); Estagio de Adaptagao para 
Oficiais do Quadro de Saude (EAOQS), Curso de Habilitagao de Oficiais 
para o Quadro Especial (CHO), Curso de Formagao de Sargentos (CFS) e 
Curso de Formagao de Soldados (CFSd). 

Ha tambem a preocupagao com a adequagao de horarios 
dos instrutores com suas respectivas atividades funcionais. Na maioria das 
vezes, os instrutores ja ministram numero de horas-aula que ficam no limiar 
de atenderem de forma adequada a situagao funcional e a dedicagao que a 
atividade de docencia requer. 

Outro problema a ser gerido, seria em relagao a 
alimentagao, pois a APMG serve por dia, aproximadamente 1 .000 (hum 
mil) refeigoes/dia, gerando grande consumo de generos alimentfcios e uma 
carga de trabalho excessiva 8s equipes e policiais que trabalham 
diariamente no refeit6rio, segao de aprovisionamento e almoxarifado desta 
Casa de Ensino. Toda quantidade de alimentagao servida resulta num 
comprometimento consideravel de recursos financeiros destinados a 
atender as atividades ora desenvolvidas. 

Alguns cursos nao estavam previstos 
inicialmente para acontecer neste exercicio (2010), fazendo com que se 
buscasse fontes alternativas para suprir alimentagao, o que foi feito para o 
CFSd. lsto tambem ocorreu em retagao a infra-estrutura, comprometendo 
praticamente todo mobiliario e apartamentos disponiveis, resultando que a 
APMG opera hoje com praticamente toda a sua capacidade para dar 
suporte aos alunos dos cursos ja iniciados e, qualquer acrescimo, podera 
levar a um colapso geral, comprometendo o ensino, inclusive, os que hoje 
estao em andarnento naquela Casa de Ensino. 

Como se pode verificar, a APMG esta 
operando ao maximo para manter a qualidade no ensino, estando limitada 
as possibilidades financeiras e estruturais para receber novas alunos, pais 
atualmente nao existem instalagoes disponiveis para alojar novas alunos 
do CHO, bern como, ha restrigoes na distribuigao de salas de aulas, 
refeit6rio, munigao, instrutores e meios de ensino. 

Logo, o ingresso de novas alunos do CHO 
enseJana obrigatoriamente na aquisigao de novas mobiliarios 
independentemente da insufici$ncia de espago fisico para abrigar os 
alunos. Ainda, o aporte decorrente da matricula de novas alunos e novas 
turmas do CHO, gerari9 gastos ~.Uperiores em alimentagao e outros gastos 
que nao foram previstos no orgamento anual de 2010. Alem disso, o CHO e 
urn curso com duragao bianual e ensejara continuidade no ano de 2011, 
refletindo diretamente no planejamento dos cursos a serem realizados 
futuramente, os quais sao necessaries a especializagao, aperfeigoamento e 
superior de poll cia, previstos para o ano de 2011 e 2012, os quais estariam 
ameagados por tal situagao se vier a ocorrer. 

Cabe destacar que o·gasto de recursos publicos numa situagao de 
desequilfbrio como ocorreria com essa convocagao de mais de 75 novas 
alunos para o CHO, dificilmente se configuraria numa relagao 
custo/beneficio valida para a preservagao dos interesses do contribuinte 
paranaense que depende da boa qualidade dos servigos prestados pela 
PMPR e de que etas sejam fornecidas a custos minimamente aceitaveis a 
administragao estatal. 

Alem disso, caso se concretize a realizagao do curso por estes 
autores, tal podera significar, ao final daquele curso, um excesso de, no 
minima 75 segundos-tenentes no Quadro Especial de Oficiais, sem 
previsao legal destes cargos, situagao esta que, se concretizada, causara 
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grandes transtornos para a progressao de carreira de todas as pragas, 
vista que este excesso de Oficiais inviabilizara o processo de renovagao 
par mais de 15 anos. 

Alem disso, precisa ser enfocado que dentro da estrutura do 
Estado nao existe previsao ort;:ainentaria para o pagamento de urn eventual 
excedente de 75 segundos-tenentes do quadro especial. 

Como se nao bastassem tais 
observagOes, a matricula dos beneficiaries das liminares potencializara o 
direito de diversos outros candidatos que, a luz do edital do concurso e da 
Lei (ate agora nao declarada inconstitucional, portanto tendo plena 
validade) foram melhores classificados no concurso - ate mesmo porque 
foram concedidas liminares para militares que sequer se inscreveram no 
concurso, podendo chegar a urn total de mais de mil candidatos, levando
se em consideragao que 1830 militares se inscreveram no certame. 

E preciso destacar que a Corporagao, em 
todo o momer.to, apenas cumpriu os ditames legais, inexistindo ato 
arbitrario do Comando-Geral. 

Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria a adogao 
das medidas cabiveis. 

Mesmo diante do inconformismo e jus~ificativas da corporagao, ante a 

mantenga das liminares, foram os beneficiados forgosamente admitidos e 

encontram-se, condicionalmente, frequentando o Curso de habilitagao de Oficiais. 

14.2.1 Aspectos Legais relativos ao Quadro Especial de Oficiais Administrative 

da Policia Militar (QEOPM) 

lnicialmente, cabe salientar que a Constituigao Federal, em seu artigo 22, 

inciso XXI, determina: 

Art. 22- Compete privativamente a Uniao legislar sabre: 

· XXI - normas gerais de organiza~ao, efetivos, material belico, 
garantias, corivocagao e mobilizagao das policias militares e corpos de 
bombeiros rnilitares; .. : (grifo nosso) 

Ja o Decreto Federal no 88.777, de 30 d~ setembro de 1983, Regulamento 

para as Policias Militares e Corpos de Bomq~iros Militares (R-200), prescreve em 

seu art. Art. 3°, paragrafo unico: 

Art. 3° - 0 Ministerio do Exercito exercera o controle e a 
coordenagao das Policias Militares . 

Paragrafo unico: 0 controle e a coordenagao das Policias Militares 
abrangerao os aspectos de organizagao e legisla~ao, efetivos, disciplina, 
ensino e instrugao, adestramento, material belico de Policia Militar, de 
Saude e Veterinaria de Campanha, aeronave, ... (grifos nossos) 

Art. 15- Para ingresso nos quadros de Oficiais de Administragao ou 
de Oficiais Especialistas, concorrerao os Subtenentes e 1 o Sargentos, 
atendidos os seguintes requisitos basicos: 

1) Possuir o ensino de 2o grau completo ou equivalente; 
2) Possuir o curso de aperfeigoamento de sargentos. 
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A Lei no 4.855, de 30 de marc;o de 1964, revogada pela ora questionada Lei 

no 15.349, de 22 de dezembro de 2006, assim ditava: 

Art. -2 E instituido, na mesma Corporac;ao, o Quadro de Oficiais de 
Administrac;ao, constitufdo por 40 (quarenta) Segundos-Tenentes, 15 
(quinze) Primeiros-Tenentes e 5 (cinco) Capitaes. 

§ unico - 0 recrutamento para o primeiro posto far-se-a entre os 
Primeiros Sargentos e Subtenentes de conformidade com as normas 
estabelecidas na presente lei. 

Art. 8° - 0 ingresso no QOA resulta do acesso da prac;a ao 
Oficialato pela promoc;ao do Subtenente ou 1 o Sargento ao posto de 2 o 
Tenente por decreta do Chefe do Poder Executivo, mediante proposta do 
Com andante Geral (grifo nosso ). 

Art. 9 o - Para ingresso no QOA, os Subtenentes e 1 o Sargentos 
deverao satisfazer as seguintes condic;oes: 

I - Possuir o Curso de Oficiais de Administrac;ao .... 

Assim, a Lei Estadual no 15.349/06, insurgiu, conforme dito, revogando a Lei 

no 4.855, de 30 de marc;o de 1964, extinguindo o Quadro de Oficiais de 

Administrac;ao (QOA), prevendo: 

Art. 10. 0 ingresso no Cursode Habilitac;ao previsto no artigo anterior dar

se-a mediante concurso seletivo interno, ao qual poderao concorrer todos 

os Subtenentes, Primeiros Sargentos, Segundos Sargentos, Terceiros 

Sargentos, Cabos e Soldados graduados em curso de nivel superior, 

(grifo nosso ). 

Conforme se observa, a competemcia para legislar em relac;ao a normas 

gerais de organizac;ao, efetivos e garantias das polfcias militares e privativa da 

uniao. 

Neste sentido, seguindo os parametres da Lei maior, foi editado o Decreta 

Federal no 88.777, que criou na corpora~ao o Qt;!adro de Oficiais de Administrac;ao, 

o qual condicionava o acesso apenas aos Subtenentes e 1 o Sargentos. 

No entanto, ao arrepio da Lei, o Governo Estadual sancionou a Lei Estadual 

no 15.349/06, extinguiu o Quadro de Oficiais de Administrac;ao e criou do Quadro 

Especial de Oficiais da Polfcia Militar, permitindo desta feita que qualquer prac;a, 

portador de diploma de nivel superior, pudesse concorrer para ingresso no Curso de 

habilitac;ao, a ser realizado em ambito interno. 
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0 fato e que a lei nova criou g~ande instabiiidade, e devido a Ac;ao Direta de 

lnconstitucionalidade ainda nao ter sido julgada, esta a organizac;ao militar, sob pena 

de novas ac;oes, impedida de realizar novos certames, bern como, devido a 
iminencia de conclusao dos cursos em andamento, outro problema se agiganta, qual 

seja, a promoc;ao dos habilitados ao posto de segundo tenente. 

Parece mais sensato e com amparo legal, a promoc;ao condicional de todos 

os formandos, independentemente se amparado por uma ou outra lei, pois do 

contrario, a organizac;ao sucumbira diante de mais ac;oes judiciais. 

Entretanto, a promoc;ao condicional na espera de decisao judicial nao encerra 

a problematica criada, isto porque, julgada constitucional ou nao a nova lei, haven~ 

perdas para o Estado, em virtude do onus gigantesco na formac;ao destes policiais, 

oriundos do gasto com alimentac;ao, fardamento, salarios e instrutores, etc. lsto sem 

contar o abalo emocional daquele policial que, a duras penas, concluiu o curso, nao 

foi promovido e devera retornar a situac;ao inicial, ou seja, na graduac;ao anterior. 

Mas, deixando de lado esse remedio imediato (promoc;ao), voltemos ao objeto 

deste trabalho, que e a analise de soiUi;oes ante a possibilidade de ser a Lei 

Estadual no 15.349/06, ser declarada inconstitucional, fato que diretamente atinge OS 

atuais aqueles 59 (cinquenta e nove) alunos que, em tese, prestaram, foram 

aprovados e concluiram um curso regu!armente e que posteriormente sao 

surpreendidos com a ilegalidade do certame. Portanto, existe uma clara 

"inseguranc;a juridica". 

14.2.2 A lnseguran~a Juridica 

Na verdade, nao se trata·de exclusividade do Estado do Parana o fato de 

suas leis estarem sendo questionadas, pois muitas leis votadas e aprovadas pelas 

Assembleias Legislativas dos Estados da Federac;ao e ja se encontrarem em vigor, 

sao declaradas inconstitucionais pelo ·Supremo Tribunal Federal, prejudicando e 

abalando a confianc;a de pessoas e instituic;oes. 

Assim, revela-se, quando da procedencia nas alegac;oes de 

constitucionalidade, que a qualidade .legislativa nos Estados e falha, havendo a 

necessidade da criac;ao de mecanismos visando minimizar os efeitos nefastos da 

declarac;ao de uma lei, tendo em vista, que regularmente, e agravado pela 

morosidade da justic;a brasileira, a lei produz efeitos na vida das pessoas e intuic;oes 
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durante o intervalo de sua entrada em vigor e a sua inconciliabilidade com a 

constituic;ao. 

Em relac;ao a inseguranc;a juridica, Mauro Nicolau Junior (2005), assim se 

manifestou: 

A seguranc;:a juridica e o minimo de previsibilidade necessaria que o Estado 
de Direito deve oferecer a todo cidadao, a respeito de quais sao as normas 
de convivencia que ele deve observar e com base nas quais pode travar 
relac;:oes juridicas validas e eficazes. 

Segundo Almira do Couto e Silva (2005, p. 03), na relac;ao juridica, as partes 

nelas envolvidas devem proceder corretamente, com lealdade e lisura, envolvendo 

tanto as relac;oes entre Estado e individuos, quanto tambem entre os pr6prios 

individuos, na medida em que representa a confianc;a das pessoas e instituic;oes nos 

atos, procedimentos e condutas do Estado, incluindo ai sua produc;ao legislativa: 

( ... )em ultima analise, da conteudo ao principia da seguranc;:a juridica, pelo 
qual, nos vinculos entre Estado e os individuos, se assegura uma certa 
previsibilidade da ac;:ao estatal, do mesmo modo que se garante o respeito 
pelas situac;:oes constituidas em consonancia com as normas impostas ou 
reconhecidas pelo poder publico, de modo a assegurar a estabilidade das 
relac;:oes juridicas e uma certa coerencia na conduta do Estado (COUTO E 
SILVA, 2005, p. 03). 

Assim, tem-se que o Principia da Seguranc;a Juridica se encontra diretamente 

relacionado ao Estado Democratico de Direito, sendo inerente e essencial a ele, 

constituindo urn de seus principios basilares de sustentac;ao. 

Desse modo, cumpre ressaltar que o Principio da Seguranc;a Juridica possui 

ligac;ao com os direitos fundamentais e conexao direta com determinados principios 

que dao funcionalidade ao ordenamento juridico brasileiro, dentre outros, a 

irretroatividade da lei, o devido pmcesso legal e o direito adquirido. 

Devido a dinamicidade do Direito, na busca de acompanhar o 

desenvolvimento social, nossos legisladores tern por missao a busca incessante de 

se aperfeic;oar o sistema legal do pais; assirn acabam lanc;ando determinadas 

reformas, as vezes ilegais, que acabam afetando a populac;ao ou uma determinada 

classe, com a aprovac;ao de leis fora do esquadro legal. 
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Com isto, nao e de se espantar que esses atingidos insurjam-se contra 

medidas que a priori prejudiquem seus anseios, pressionando o Governo para que 

sejam mantidos seus direitos adquiridos, desenvolvendo-se urn verdadeiro clamor 

pela observancia dos principios que norteiam o Estado Democratico. 

Finalizando, pode-se enaltocer a importancia da observancia do Princfpio da 

Seguranc;a Juridica, principalmente no meio juridico, ja que ele mesmo fornece o 

respaldo legal as inovac;oes trazidas ao ordenamento, e, atualmente, reveste-se de 

suma importancia no atual contexto social do pais, e segundo tal principia a lei nao 

prejudicara o direito adquirido, o a to juridico perfeito e a coisa julgada. 

14.2.3 As conseqiiencias da declara~ao de inconstitucionalidade de leis 

Pelo sistema de constitucionalidade de normas vigente no Brasil, uma 

decisao definitiva tern eficacia contra todos ( erga omnes) e alcanc;a sempre efeitos 

retroativos (ex tunc). Nos termos do paragrafo segundo, do artigo 102, da 

Constituic;ao Federal, com a redac;ao dada pela Emenda Constitucional n° 45/2004: 

Art. 102 - Com pet~ ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constitui9ao, cabendo-lhe: 

( ... ) 

§ 2° - As decisoes definitivas de merito, proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, nas a96es diretas de inconstitucionalidade e nas a96es 
declarat6rias de constitucionalidade produzirao eficacia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais 6rgaos do Poder Judiciario e a 
administra9ao publica direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal. 

0 efeito ex tunc que, via de regra, emana das declarac;oes de 

inconstitucionalidade de normas decididas pelo STF, isto e, atinge a relac;ao juridica 

baseada na lei inconstitucional desde o seu nascimento, tal como essa relac;ao 

jamais houvesse existido. Tal efeito sempre foi reconhecido no Direito Constitucional 

brasileiro, devido ao princfpio da supremacia da Constituic;ao. 

Porem, as consequemcias da declarac;ao de inconstitucionalidade de uma 

determinada norma legal, na medida em que se fulminam as relac;oes juridicas 

estabelecidas em conformidade com uma lei ate entao valida, atinge o princfpio da 

seguranc;a juridica, pois a lei outrora em vigor gozava de presunc;ao de legitimidade, 
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e orientava o estabelecimento de rela96es juridicas. Assim, desconsiderar os efeitos 

produzidos pela norma dada sua declara9ao de inconstitucionalidade, significa 

promover a desarrazoada retroatividade de urn ato estatal, abalando a confian9a das 

pessoas e institui96es nos atos, procedimentos e condutas do Estado. 

Com esta preocupa9ao, o· ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Ferreira Mendes (1996), exten1ou opiniao no sentido de que, em situa96es 

especificas, a eficacia "ex tunc" das declaraQ6es de inconstitucionalidade de lei 

poderia ter sua intensidade controlada de forma a nao prejudicar rela96es juridicas 

estabelecidas de boa-fe, preservando a seguran9a juridica e a ideia de confian9a. 

Para o ministro (1996, p. 192): 

ConseqOencia da declarac;ao de nulidade "ex tunc" da norma 
inconstitucional deveria ser a eliminac;ao do ordenamento jurfdico de todos 
os atos praticados com fundamento nela. Todavia essa depurac;ao total 
("Totalbereinigung") nao se verifica nem nos sistemas que, como o alemao, 
fixaram uma regra particular sabre as conseqOencias jurfdicas da 
declarac;ao de nulidade, nem naqueles que, como o brasileiro, utilizam as 
formas gerais de preclusao. 

( ... ) concede-se protec;ao ao ato singular em homenagem ao principia da 
seguranc;a jurldica, procedendo-se a diferenciac;ao entre o efeito da 
decisao no plano normativo ("Normebene") e no plano do ato individual 
("Einzelaktebene") atraves das chamadas formulas de preclusao. Os atos 
praticados com base na lei inconstitucional que nao mais se afigurem 
suscetrveis de revisao nao sao afetados pela lei inconstitucional. 

Face ao impasse em rela9ao aos efeitos da declara9ao de 

inconstitucionalidade de uma lei, vis~mdo introduzir no ordenamento juridico 

brasileiro a possibilidade nao produzir efeitos retroativos, foi editada a Lei Federal 

n°. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a qual "Dispoe sobre o processo e 

julgamento da a9ao direta de inconstitucionalidade e da a9ao declarat6ria de 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal", trazendo no bojo de seu 

artigo 27 a seguinte disposi9ao: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 
e tendo em vista razoes de seguranc;a jurfdica ou de excepcional interesse 
social, podera o Supremo Tribunal Federal, par maioria de dais terc;os de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declarac;ao ou decidir que ela 
s6 tenha eficacia a partir de seu transito em julgado ou de outro momenta 
que venha a ser fixado. 

De igual forma, visando dirimir os efeitos advindos da declara9ao de 

inconstitucionalidade de uma lei, e tambem ressaltar a ideia de seguran9a juridica 

compoe como principia, em uma dimensao que contempla, em seu bojo, a ideia de 

prote9ao a confian9a, tendo como · base de existencia e interpretaQao do 
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ordenamento juridico brasileiro, foi editada a Lei Federal n°. 9.882, de 03 de 

dezembro de 1999, a qual "Dispoe sabre o processo e julgamento da arguic;ao de 

descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da 

Constituic;ao Federal", apresentando redac;ao praticamente igual ao disciplinar, em 

seu artigo 11, que: 

Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 
no processo de arguic;ao de descumprimento de preceito fundamental, e 
tendo em vista razoes de seguranc;a juridica ou de excepcional interesse 
social, poderc~ o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terc;os de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declarac;ao ou decidir que ela 
s6 tenha eficacia a partir de seu transito em julgado ou de outro momenta 
que venha a ser fixad'J. 

Assim, concluindo em relac;ao a este tema, pode-se afirmar que no caso de 

ser declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 15.349/06, aqueles alunos 

matriculados e formados regularmente sob a sua egide, em consonancia com o 

principia da seguranc;a juridica, poderao ser contemplados pelo disposto no Art. 27 

da Lei Federal n°. 9.868, de 10 de novembro de 1999, poise facultado ao Supremo 

Tribunal Federal, restringir os efeitos da declarac;ao ou decidir que ela s6 tenha 

eficacia a partir de seu transito em julgado. 

Por outro lado, aqueles alunos matriculados e formados condicionalmente, 

em sendo declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 15.349/06, sao 

regularizados em face da Lei no 4.855, de 30 de margo de 1964, que volta a vigorar, 

nao havendo outra alternativa para a corporac;ao que nao seja a reestruturac;ao do 

Quadro de Oficiais de Administrac;ao~ pais sendo inconstitucional a lei, estara extinto 

o Quadro Especial de Oficiais da Policin Militar, que data venia, sequer encontra-se 

previsto na norma legal que regulamenta as Policias e Corpos de Bombeiros 

Militares (R-200). 

14.3 Limites de vagas para alunos do Coh~gio da Policia Militar para ingresso 

na Escola de Oficiais. 

A relevancia do estudo do tema consiste em que a Constituic;ao Federal, em 

seu artigo 37, incisos I e II, preve a necessidade de concurso publico para o ingresso 

em cargo ou emprego publico, reservando a lei estabelecer os requisitos para o 

ingresso e a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Demais disso, pelo 

principia da simetria, a Constituic;ao do Estado do Parana, em seu artigo 27, incisos I 
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e II, tambem disciplinou aludida materia, mais especificamente, no artigo 45, da 

Constituigao Estadual, inserto no Capitulo Ill - "Dos Militares Estaduais", menciona 

com clareza, em seu § 6°, que havera lei disciplinando 0 ingresso a Carreira dos 

integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, senao vejamos: 

Art. 45 - Sao militares estaduais os integrantes da Policia Militar e do 
Corpo de Bombeiros. 
( ... ) 
§ 6° - A lei dispora sobre os direitos, os deveres, as garantias e as 
vantagens dos militares estaduais, bem como sobre as normas de 
ingresso, acesso a carreira, estabilidade, limites de idade, condigoes de 
transferemcia para a inatividade e outras situagoes peculiares. (grifos 
nossos). 

Ainda, e de fundamental relevancia a ana:ise em relagao ao alcance legal do 

Decreta Estadual, que e ato do Poder Executive, se teria o condao de substituir a lei, 

consoante requer a Constituigao Federal, pois inexiste ato normative primario, ou 

seja, lei estadual dispondo sabre a reserva de vagas a alunos do Colegio da Policia 

Militar. 

Finalmente, acerca da necessidade de previsao legal para estabelecer 

criterios e condigoes ao ingresso em cargos publicos, merecem destaque o seguinte 

julgado do Tribunal de Justiga do Estado do Parana: 

APELA<;AO CiVEL E REEXAME NECESSARIO - MANDADO DE 
SEGURAN<;A- CONCURSO PUBLICO- CARREIRA POLICIAL MILITAR
LIMITE DE IDADE iNSERTO NO EDITAL- CURSO DE FORMA<;AO DE 
OFICIAIS - ILEGALIDADE - LESAO A DIREITO LiQUIDO E CERTO -
CONCESSAO DA SEGURAN<;A ~ POSSIBILIDADE - INEXISTENCIA DE 
LEI ESTADUAL PREVENDOLIMITE DE IDADE- DECISAO MANTIDA, EM 
SEDE DE REEXAME OFICIAL - APELO NAO PROVIDO. A previsao 
contida no edital de convocagao para ingresso no mencionado Curso de 
Formagao de Oficiais nao pode ter por sustentacula de legitimidade o 
Decreto no 1.299/99, tendo em vista que o mesmo nao pode ser 
considerado lei em seu'r.entido formal, consubstanciando-se, isso sim, num 
ato meramente administrative." (48 Camara Cfvel, Apelagao Cfvel e 
Reexame Necessaria n. 0 1.0162293-3, Rei. Des. Wanderlei Resende, DJ n.0 

6820, em 04/03/2005). 

14.3.1 Aspectos legais em rela~ao ao limites de vagas para alunos do Coh~gio 

da Policia Militar para ingresso na Esco!a de Oficiais. 

Considerando as peculiaridades marcantes da carreira militar, a Carta Magna, 

no Capitulo Reservado aos Militares assim assevera: 



71 

SECAO Ill 
DOS MIL/TARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITOR/OS 
Art. 42 - Os membros das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, instituir;oes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao 
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 
§ 1° - Ap/icam-se ,aos militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territ6rios, a/em do que vier a ser fixado em 

lei, as disposir;oes do art. 14, § 8°; do art. 40, § 9; e do art. 142, 

§§ 2° e 3°, cabendo a lei estadua/ especifica dispor sobre as 

materias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos 

oficiais conferidas pelos respectivos Governadores. 

( ... ) 
TiTULO V 
DA DEFESA DO EST ADO E DAS 
INST/TU/(:OES DEMOCRAT/CAS 
( ... ) 

CAPiTULO II 
DASFOR(:ASARMADAS 
"Art. 142 - As Forr;as Atmadas, constituidas pela Marinha, pelo Exercito e 
pela Aeronautica, sao instituir;oes nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a defesa da Patria, a 
garantia dos poderes constitucionais e, par iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 
( ... ) 
§ 3° - Os membros das Forr;as Armadas sao denominados 

militares, aplicando-se-lhes, a/em das que vierem a ser fixadas 

em lei, as seguintes disposir;oes: 

( ... ) 
X- a lei dispora sabre o ingresso nas Forr;as Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condir;oes de transferencia do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remunerar;ao, as prerrogativas e 
outras situar;oes especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 
suas atividades,. inclusive aquelas cumpridas por forr;a de compromissos 
internacionais e de guerra. 

Ademais, o art. 45, § 6°, da Constitui9ao do Estado do Parana, que trata dos 

militares, estabelece: 

CAPiTULO Ill 
DOS MIL/TARES ESTADUAIS 
Art. 45 - Sao militares estaduais os integrantes da Policia Militar e 

do Corpo de Bombeiros M!litar. 
( .. .) 
§ 6° A lei dispora sobre os direitos, os deveres, as garantias e as 

vantagens dos militares estaduais, bem como sobre as normas de 
ingresso, acesso a carreira, estabilidade, limites de idade, condir;oes de 
transferencia para a inatividade e outras situar;oes peculia res. " 



72 

Aos militares foi dedicada uma secao (Se<;ao Ill, Capitulo VII, Titulo Ill) na 

Constitui<;ao Federal, o que evidencia terem eles direitos, prerrogativas e obrigacoes 

decorrentes diretamente da Magna Carta. Da mesma forma, a Constitui<;ao Estadual 

tratou de forma especifica os militares. 

Em verdade, os legisladores constitucionais, quer Federal (art. 37, lnciso 1), 

quer Estadual (art. 27, inciso I, c/c art. 45, § 6°), remeteram, ao Legislador 

ordinaria, a competencia para estabelecer os requisitos basicos para o ingresso e 

acesso a carreira militar do Estado: 

CONSTITUI<;AO ESTADUAL 
Art. 27. A administrat;ao publica direta, indireta e fundacional, e qualquer 
dos Poderes do Estado e dos Municfpios obedecera os princfpios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 
eficiencia, motivat;ao e, tambem, ao seguinte: 
"I - os cargos, empregos e funt;oes publicas sao acessiveis aos brasileiros 
que preencham os requisites estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei;" (gri~o nosso) 

A norma estadual especifica que estabelece os requisitos basicos para o 

ingresso e na carreira do Militar Estadual e a Lei'"Estadual n° 1.943, de 23 de junho 

de 1954 (C6digo da Policia Militar do Estado do Parana), assim define: 

Art. 20-0 ingresso na Corporacao dar-se-a: (grifo nosso) 
a) Como Oficial nao combatente; 
b) Como So/dado; 
c) Como A/uno do Curso de Formacao de Oficiais 
Combatentes. 
Art. 21. Sao condit;oes para o ingresso (grifo nosso) 
(. .. ) 
Ill- como a/uno do CFO: 
- a respectiva matricula, na forma do regulamento proprio. 
(. .. ) 
CAPITULO/X 
- Dos Cursos -
Art. 43 - Os cursos da Corpora9ao sao os seguintes: 
a) - Curso de Format;ao de Oficiais Combatentes; 
b)- Curso de Aperfeir;oamento de Oficiais; 
c) - Curso de Equitar;ao; 
d) - Cursos d~ Graduado~ Combatentes; e 
e)- Cursos de Qualificar;ao de Soldados e Graduados. 
§ ((1°- A reguiamentat;ao dos cursos e da alt;ada do Comando 
Geral, dependendo de aprovat;ao, por decreta Executivo, os 
das /etras a) e b). (grifos nossos) 

Portanto, a Lei Estadual n° 1.943/54 normatizou o assunto e conferiu aos 

Decretos Executivos a funcao de regulamentar a materia atinente ao Curso de 

Formacao de Oficiais. 
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E importante frisar que o Regulamento proprio a que se refere a Lei 

Estadual n° 1.943/1954 e atualmente o Decreta Estadual n° 3.132/2008, que preve 

o seguinte: 

Art. 1° As vagas pc.1ra o 1° ano do Curso de Formac;ao de Oficiais Policiais
Militares (CFOIPM) ~ para o 1c- ano do Curso de Formac;ao de Oficiais 
Bombeiros- Militares (CFO!BM) da Polfcia Militar do Parana (PMPR) serao 
preenchidas por: 
I- a/unos oriundos do Colegio da Policia Militar do Parana (CPM); 

II- candidatos aprovados no Concurso Vestibular (CV). 
§ 1° Cabera ao Comandante-Geral da PMPR a elaborac;ao do edital 

do concurso atinente ao CFOIPM e ao CFOIBM. 
§ 2° 0 quantitativa de vagas para o 1° ano do CFOIPM e do 

CFO!BM sera fixado, mediante proposta do Comandante-Geral, em decreta, 
destinando-se o respectivo concurso ao preenchimento exclusivo dessas 
vag as. 

§ 3° Fica vedado o aproveitamento de candidatos classificados 
como suplentes para o preenchimento de vagas em concurso subseqoente. 

Para definir o quantitativa de vagas a serem ofertadas para o 1° ana do Curso 

de Formac;ao de Oficiais Policiais e Bombeiros Militares - ana 2009, foram editados 

os Decretos Estaduais n° 7.915/2010- Publicado no Diario Oficial n° 8.276/2010) e 

n° 827/2011, publicado no Diario Oficial n° 8.423, de 14 de margo de 2011. 

Seguindo as orientac;oes dos citados Oecretos Governamentais, foram 

editadas as lnstruc;oes para as Provas de Habilid,ades Especificas para Admissao e 

Matricula no Curso de Formac;ao de Oficials/2011, retificado pelo Edital n° 

436/2011 ), que definiu o numero de vag as pela via do Vestibular: 

14.3.2 Alterac;oes na lei de ingresso a Escol~ de Oficiais. 

A exemplo do que podera ocorrer em relac;ao a civis para o Curso de 

Formac;ao de Soldados, a inclusao para a Escola de Oficiais poderc~ sofrer 

significativas mudanc;as, considerando que com a efetiva aplicac;ao do § 16 do seu 

art. 1 o da Emend a Constitucional 64, que esta condicionada a aplicac;ao do § 15 do 

seu art. 1° do mesmo dispositive legal, quando entao, o ingresso para a Escola de 

Oficiais estaria condicionado a exigencia de curso de Direito para ingresso na 

carreira de Oficial do Quadro de Oficiais Policiais-Militares e curso de Engenharia 

para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares, o que tornar-se-ia 

impeditivo para o ingresso do aluno do Coh§gio da Policia Militar no referido curso, 

senao vejamos: 
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Art. 1° Ficam acrescidos §§ 15 e 16 ao art. 45 da Constitui~ao 

Estadual, com a seguinte reda~ao: 

"§ 15. A Polfcia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado do 
Parana passam a perceber como remunera<;ao, o subsidio, em parcela 
Cmica, em observancia ao contido no § 4° do artigo 39, em face do que 
dispoe o § 9° do artigo 144, ambos da Constituic;ao Federal". 

"§ 16. A partir da implantac;ao da remunerac;ao dos militares 
estaduais na forma do § 15 deste artigo, exigir-se-a, para o preenchimento 
do cargo, na Pollcia Militar do Parana, alem de outras condi<;oes definidas 
em lei, curso de nivel superior para ingresso como Soldado de 
Segunda Classe e curse de Direito para ingresso na carreira de Oficial 
do Quadro de Oficiais Policiais-Militares e curso de Engenharia para 
ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares (grifo nosso). 

Recentemente, em face da grande quantidade de a96es questionando o limite 

de vagas destinadas ao Coh§gio da Policia Militar, por meio de iniciativa da Polfcia 

Militar, o Poder Executive Estadual editou o Decreta n° 2200, de 29 de julho de 

2011, prevendo em seu Art. 1°: 

Art. 1° As vagas para o 1° ano do Curso de Forma<;ao de Oficiais Policiais
Militares (CFO/PM) e para o 1° ano do Curso de Forma<;ao de Oficiais 
Bombeiros-Militares (CFO/BM) da Policia Militar do Parana (PMPR) serao 
preenchidas por candidates apro'iiados em Concurso Publico (grifo 
nosso). 

Desta forma, sem deixar enaltE;}cer os vultosos, dedicados e competentes 

oficiais oriundos daquele centro de enslr;o,"o9qfreu a tao esperada adequa9ao da 

institui9ao aos preceitos fundamentais contidos na Carta Magna, pois, 

flagrantemente, o ingresso de alunos do Colegio da Policia Militar na Escola de 

Oficiais, contrariava o contido na Constitui9ao Federal, em seu artigo 37, incisos I e 

II, que preve, para o ingresso em cargo ou emprego publico, a necessidade da 

submissao a concurso publico. 

Finalmente, talvez seja pertinente acrescentar, que tal mudan9a na forma de 

ingresso na Escola de Oficiais nao implica em quaisquer reflexos aqueles oficiais da 

corpora9ao, na ativa ou inatividade, que nao tenham obedecido a regra 

constitucional para ingresso, isto porque, haveria a necessidade da argui9ao, 

julgamento e declara9ao de inconstitucionalidade da norma legal que autorizou, e 

ainda, mesmo assim, estariam amparado pelo principia da seguran9a juridica. 
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14.4 Transferencias de Policiais Militares 

Com o mundo cada vez mais globalizado, traz o aumento de forma vertiginosa 

das desigualdades sociais, que, por sua vez, faz com que os indices de criminalidade 

atinjam patamares jamais vistos. 

0 nosso Estado nao esta fora desta realidade, tendo nossa organizac;ao 

policial que adotar novas estrategias para enfrentar o quadro existente. 

Neste contexto, a populac;ao qut:r vera policia nas ruas, e a policia tera que 

estar presente em todos os municipios, mesmo os mais longinquos e desprovidos de 

meios. A ostensividade e fator preponderante para a prevenc;ao e exige urn grande 

numero de policiais. 

A Policia Militar do Parana vern de uma recente reestruturac;ao organizacional, 

por meio do que foram criados novos cargos e comandos, ocorrendo a tao sonhada e 

necessaria descentralizac;ao. Porem, mais do que nunca, existe a necessidade de 

adequac;ao de seu efetivo, a fim de atender as necessidades da sociedade, ou 

melhor, o interesse publico. 

Dentre as medidas adotadas o remanejo de efetivo, sem duvida, e uma das 

principais, visando a uma .melhor distribuic;ao, baseada em criterios e indicadores 

estabelecidos para a relac;ao PM x Populac;ao. 

Nesta conciliac;ao de prop6sitos, surge a transferencia por necessidade do 

servic;o, como o elemento desencadeador deste processo, efetivando-se por ato 

administrativo da autoridade competente,. em .-Consonancia com as normas legais e 

estatutarias que regem o assunto. · 

Assim, a transferencia por necessidade de servic;o se realiza conforme a 

vontade do Estado-administrac;ao, com sujeic;ao do transferido, uma vez que, tal 

restric;ao, decorre de aceitac;ao profissional do Policial Militar em prestar servic;o em 

qualquer recanto de nosso Estado. 

E mister, no entanto, que na efetivac;ao do ato administrativo sejam 

observados, alem de aspectos legais, aspectos humanos, pois, inobstante ocorrerem 

por necessidade do servic;o, devem fundamentarem-se em atos administrativos que 

conciliem o interesse publico com as necessidades pessoais dos servidores militares, 

evitando ou minimizando assim as repercussoes prejudiciais, qualificando-se o 

desempenho do profissional junto a sociedade, a partir do reconhecimento ostensivo 

ao ser humano pleno. 
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14.4.1 Aspectos legais relativos a movimenta~ao na PMPR 

A Constituigao Cidada de 1988, em seu art. 5°, alinhou uma serie de Direitos 

e Garantias Fundamentais, entre os quais, por ser pertinente ao presente trabalho, 

citamos: 

"Inc. II- Ninguem e obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao 
em virtude da lei". 
Inc. XXXIII- Todos tern o direito a receber dos 6rgaos publicos informaqoes 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serao 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigi/o seja imprescindfvel a seguranqa da sociedade e do 
Estado. 
Inc. XXXV - A lei nao excluira da apreciaqao do Poder Judiciario lesao ou 
ameaqa a direito". 

Tais prerrogativas, elegidas para todos, alcangam tambem aos policiais 

militares que passam a experimentar os ditos direitos de cidadania. 

Ainda, o legislador constitucional quer federal (art. 42, § 1°, c/c 142, § 3°, 

incise X), quer estadual (art. 45, § 6°), remeteu ao legislador ordinaria a competencia 

para estabelecer os requisites basicos que regulamentam a carreira policial militar, 

com seus direitos e deveres, dentre estes os relatives a movimentagao do efetivo. 

No Estado do Parana, a legislagao que disciplina a movimentagao dos 

militares estaduais e a seguinte: 

LEI ESTADUAL n° 16.575, de 29 de setembro de 2010: 
Art. 4°. A administragao, .o comando e o emprego da Corporagao 
sao da competencia e 'responsabilidade do Comandante-Geral, 
assessorado e auxiliado pelos 6rgaos de diregao. 

REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVICOS GERAIS DA 
POLiCIA MILITAR DO PARANA, APROVADO PELO DECRETO 
ESTADUAL N° 7.339/2010: 

Art. 56. Cabe a Diretoria de Pessoal: 
IX - preparar os atos de movimentagao de militares estaduais, 

de acordo com as ordens do Comandante-Geral e as disposigoes legais 
e regulamentares; 

Art. 57. Compete ao Diretor de Pessoal: 
VIII - providenciar a elaboragao dos atos de movimentagao de 

militares estaduais, de acordo com as ordens do Comandante-Geral e as 
disposigoes legais e regulamentares; 

Art. 62. Compete ao Chefe da DP/2: 
Ill - preparar os atos e proceder a movimentagao de militares 

estaduais, quando determinado. 
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Desta forma, cabe ao Diretor de Pessoal realizar a movimentagao das pragas, 

e, por conseguinte, as designagoes para desempenhar encargo, mesmo que nao 

haja mudanga de classificagao ou alteragao de unidade. 

Nao obstante, o Comandante-Geral ainda detem a competencia para realizar 

as transferencias dos citados policiais militares, uma vez que a Lei de Organizagao 

Basica da PMPR (Lei 16.575/201 0) I he confere tal prerrogativa, isto porque cui licet 

quod est plus, licet utique quod est minus - quem pode o mais, pode o menos. 

14.4.2 Legislac;ao sobre movimentac;ao em outms instituic;oes militares 

Com escopo de subsidiar estt: trabalhJ, apresenta-se uma analise de 

aspectos significativos das legislagoes sobre movimentagao do Exercito e outras 

Policias Militares do Brasil, a fim de col6tar informagoes para subsidiar o presente 

estudo. 

14.4.2.1 Exercito Brasileiro 

A movimentagao de Oficiais e Pragas do Exercito Brasileiro e regulamentada 

pelo Decreto no 2.040, de 21 de outubro de 1996, o qual apresenta como prioridade o 

atendimento da necessidade do servigo, permitindo, contudo que possa ocorrer a 

transferencia por interesse particular,. desde que nao trag a inconveniencia ao servigo, 

(Art. 1° item IX e Art. 13, item IX), assim estabelecendo: 

Art. 1 o: Este regulament~ estabelece principios e normas gerais 
para a movimenta<_;:ao de oficiais e pra<_;:as da ativa do Exercito 
considerando: 

V-A precedencia do interesse do servi<_;:o sabre o individual. 
IX- 0 interesse do militar, quando pertinente. 
Art. 13- A movimenta<;ao tem par objetivos: 
IX- Atender, respeitada a conveniencia do servi<;o, aos interesses 

pr6prios do militar. 

Existe tambem a possibilidade da transferencia atender a problemas de saude 

do militar ou dos seus dependentes, porem ainda assim e considerado o interesse 

do servigo, senao vejamos: 
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Art. 16 - Movimentagao para atEmder os problemas de saude do militar ou 

de seus dependentes, podera ser realizada a requerimento do interessado 

ao 6rgao movimentador, seguindo os canais de comando e considerando o 

interesse do servigo. 

Por ultimo, ressalte-se o lmportante aspecto que existe nas instruc;oes 

reguladoras para movimentac;ao de oficiais e prac;as do Exercito (IR 30-31) item II a 

previsao de que, quando a movimentac;ao exigir mudanc;a de sede, sempre que 

possivel deve ser efetivada no final do ano, assim citado: 

II - A movimer;tagao que exigir mudanga de sede devera ser efetuada, 

sempre que passive!, no final de cada ana, de modo que o militar 

movimentado possa seguir destino no mes de dezembro. 

14.4.2.2 Policia Militar do Pernambuco 

A movimentac;ao de Oficiais e Prac;as da Policia Militar do Estado do 

Pernambuco e regulamentada pelo Decreto n° 7.510 de 18 de outubro de 1981, o 

qual tambem apresenta a prevalencia do interesse Publico, conforme se verifica: 

Art. 1° - Este regulamento estabelece principios e normas gerais, define 
conceitos e competencia para movimentagao de oficiais e pragas de 
servigo ativo na Pol! cia Militar de Pernambuco, ao ambito de sua jurisdigao, 
considerando: 
Item VI- A predominancia do servigo publico sabre o individual. 

Contudo, tambem a possibilidade do atendimento de interesse do servidor, 

desde que haja a conciliac;ao com as exigencias de servic;o, previsto no Art. 1°, item 

XI e no Art. 3°, paragrafo unico: 

Art. 1° item 11- interesses pessoais do policial-militar, quando pertinentes. 
Art. 3° - Paragrafo unico: nos casas previstos neste regulamento, poderao 
ser atendidos interesses individuais, quando for passive! concilia-los com 
as exigencias do servigo. Ha que se registrar apenas uma forma de 
transferencia onde prevalece o interesse particular sabre o publico, que sao 
os problemas que envolvem a saude do servidor ou dependentes, contida 
no Art. 20 paragrafo 2°: 
Art. 20 paragrafo 2° - "A movimentagao par necessidade do servigo, ou par 
interesse proprio, s6 podera ser efetivada ... " 
Paragrafo 2° letra d - lmposigao de saude do policial militar ou de seu 
dependente, devidamente comprovada em inspegao de saude ou mediante 
parecer medico. 
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14.4.2.3 Policia Militar de Minas Gerais 

As movimentac;oes sao regidas pe!o Estatuto dos Policiais Militares de Minas 

Gerais, Lei 5.301 de 16 de Outubro de 1969, nao possuindo a organizac;ao 

regulamento exclusive sobre movimentac;oes. 

Como tern sido regra, tambem a Policia Militar de Minas Gerais (PMMG) faz 

alusao ao atendimento da necessidade do servic;o, conforme se observa no Art. 165 

do citado diploma legal: 

Art. 65 - A movimenta<;:ao do pessoal tem por fim regular a passagem dos 

Oficiais pelos diferentes fun<;:oes Policiais Militares de modo a satisfazer as 

necessidades do servi<;:o e distribuir eqi.litativamente os onus e vantagens 

delas decorreiltes. 

No tocante ao entendimento do :nteresse particular dos servidores, pode-se 

constatar um tratamento diferenciado entre os Oficiais e Prac;as ou seja: 

Art. 168- Paragrafo 3°: ' 
A movimenta<;:ao "por interesse proprio" so sera efetuada quando motivada 
por solicita<;:ao do interessado em requerimento dirigido a autoridade 
competente para faze-la, no caso de o motivo alegado ser o de saude ou 
de pessoa de sua familia devera instruir o requerimento com atestado 
medico. 

Ja com relac;ao as prac;as: 

Art. 175 ... 
Paragrafo 3° - A movimenta<;:ao "por interesse proprio" so sera efetuada 
mediante requerimento motivado do interessado devidamente informado e 
instruido pelo comandante ou chefe com todos os dados que motivaram o 
pedido e quar.do nao ocorrer prejuizo para o servi<;:o e a disciplina. No caso 
de o motivo alegado ser o de sua saude ou de pessoa de sua familia 
devera o requerente instruir o pedido com parecer medico. 

14.4.2.4 Policia Militar do Rio de Janeiro 

A movimentac;ao de Oficiais e Prac;as da Policia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro e regulamentada pelo Decreta n° 1.320, de 20 de julho de 1997, o qual 

apresenta como regra geral para as movimentac;oes, o atendimento a necessidade 

do servic;o, conforme se verifica: 
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Art. 3° - A movimentac;ao de policiais militares e de bombeiros e atividade 
administrativa que se realiza para atender a necessidade do servic;o. 

Apresenta excec;ao a regra no case de a rransferencia se dar no interesse do 

servidor, desde que haja conciliac;ao com as exigencias do servic;o. Conforme vemos 

no artigo 3° paragrafo unico: 

Art. 3° - Paragrafo unico - Nos casos previstos neste Regulamento, 
poderao ser atendidos interesses individuais, quando for posslvel concilia
los com as exigencias de servic;o. 

Art. 4° - lnciso X- Atender, se posslvel, a interesses pessoais do policial 
militar e do bombeiro militar. 

Constata-se tambem que mesmo nos casos onde haja a necessidade da 

transferencia por motivo de saude, propria ou de pessoa da familia, devera ser 

atendido o interesse do servic;o, conforme expressa o inciso VI ,do Art. 4°: 

Art. 4° ... 
lnciso VI - Atender. respeitados os interesses do servic;o, a necessidade de 
saude do policial milirar e de seus dependentes e do bombeiro militar e de 
seus dependentes. 

Talvez com escopo de evitar as transferencias indiscriminadas, no Art. 55 do 

citado diploma legal, faz-se referenda ao tempo a realizac;ao das movimentac;oes, 

da seguinte forma: 

Art. 55 - As oportunidades para movimentac;ao deverao corresponder as 
epocas de promoc;oes, mesmo que referentes a policiais militares ou 
bombeiros militares que nao tenham sido promovidos. 

14.4.3 Os questionamentos judiciais e aspectos doutrinarios relevantes 

Reiteradamente, alegam os impetrantes que o' ato administrative foi praticado 

sem a necessaria motivac;tio, isto porque a administrac;ao procura traduzir a 

motivac;ao utilizando o termo "por interesse do servic;o", o que nao deixaria as claras 

o motivo das transferencias. 

Na lic;ao de Celso Antonio Bandeira de Mello: "Motivo e o pressuposto de fato 

que autoriza ou exige a pratica do ato. (. . .) Cumpre distinguir motivo do ato de motivo legal. 

Enquanto este ultimo e a previsao abstrata de uma situaqao fatica, empirica, que 

efetivamente serviu de suporte real e objetivo para a pratica do ato. E. evidente que o ato 

sera viciado toda vez que o motivo de fato for descoincidente com o motivo legal". 
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Ja por motivac;ao, ainda segundo Bandeira de Mello, entende-se a exposic;ao 

dos motivos do ato administrative: 

"Nao se confunde o motivo do ato administrativo com a motiva9ao feita pela 

autoridade administrativa. ( ... ) E a exposi9ao dos motivos ( ... )". 

0 motivo nem sempre esta expressamente previsto em lei, cabendo, nesses 

casos, a autoridade administrativa competente proceder a escolha dos motivos que 

lhe autorizarao a exercer a competencia. 

Para o citado doutrinador "0 motivo pode ser pre vista em lei au nao. ( .. .) Quando 

nao ha previsao legal, o agente tem liberdade de escolha da situaqao (motivo) em vista qual 

adiara o ato. E. que, mesmo se a lei nao alude expressamente aos motivos propiciat6rios au 

exigentes de um ato, nem par isso havera liberdade para expedi-lo sem motivo au perante 

um motivo qualquer. S6 serao de aceitar as que possam ser havidos como implicitamente 

pel a lei( .. .). 

Alem disso, mesmo quando expressamente indicado em lei o motivo, o 

legislador pode te-lo feito de forma imprecisa, resguardando ao administrador a 

possibilidade de apreciar a previsao legal de forma a identificar subjetivamente no 

mundo empfrico situac;oes que preenchatn a hip6tese legal. 

Segundo Celso Antonio "Cabe salientar que, em certos casas, o motivo legal e 
descritivo de uma situaqao insuscetivel de ser reduzida a uma objetividade absoluta, 

inquestionavel. Par exemplo, quando a lei proibe comportamentos desta qualificaqao devera 

ser a imoralidade deles. Ora, a noqao de moralidade nao e determinavel, em todos as 

casas, com rigor absoluto, indiscutivel. ConseqOentemente, cabera a autoridade proceder a 

uma valoraqao do motivo, isto e, competir-lhe-a ajuizar (segundo um criteria em que 

interfere, inevitavelmente, certo tear de subjetividade) se uma dada conduta deve au nao ser 

catalogada como respondendo a hip6tese legal de moralidade. 

A teoria dos motivos indeterminados permite a correc;ao pelo Poder Judiciario, 

porem tal correc;ao em face do princfpio da separac;ao dos poderes (art. 2° da 

Constituic;ao Federal de 1988) ha de ser feita com extrema cautela para nao turbar a 

harmonia indispensavel ao Governo de qualquer nac;ao. 

Odete Medauar, em seu livro Direito Administrative Moderno, ao tratar da 

discricionariedade, ensina: 

Ante a dificuldade de separar, com precisao, os tipos de parametros, serao, 
a seguir, enunciados os principais, sem a preocupaqao de agrupa-los 
segundo criterios, nem de exauri-los. 
Parametros decorrentes da observancia da Constituiqao, da lei, dos 
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princfpios constitucionais da Administraqao, outros princfpios do direito 
administrativo e princfpios gerais do direito. 
Tipo de interesse publico a atender, estabelecido diretamente pela norma 
atribuidora de competencia ou indiretamente pela norma de regulamentaqao 
do 6rgao. 
Consideraqao dos fatos como a rea/idade os exterioriza (. .. ) 

Em seguida, a mesma autora enfrenta a existencia de conceitos juridicos 

indeterminados: 

Melhor parece considerc:•r que o direito sempre utilizou tais formulas amplas, 
mesmo no direito privado, sem que fossem necessariamente associadas a 
poder discricionario. Havendo parametres de objetividade para enquadrar a 
situacao fatica na formula ampla, ensejando uma (mica solucao, nao ha que 
se falar em discricionariedade. Se a formula ampla, aplicada a uma situacao 
fatica, admitir margem de escolha de solucoes, todas igualmente validas e 
fundamentadas na nogao, o poder discricionario se exerce. 

Nao pode se entender vaga e imprecisa tal descriyao quando se 

trata de seguran9a publica, pois cabe aos Comandantes de Unidade avaliar as 

necessidades de cada Municipio e, ao escalao superior, a distribui9ao dos militares 

estaduais de acordo com essas necessidades. 

Alem disto, as pessoas que ingressam no servi9o policial-militar ja tern 

ciencia das peculiaridades afetas a carreira militar, que submete o profissional a 

exigencias que nao sao impostas aos demais seguimentos da sociedade. 

Essas imposi96es, pr6prias da natureza da atividade policial-militar, devem 

ser consideradas pelo interprete do .. direito, uma vez que os dispositivos 

constitucionais reconhecem a diferen9a entre as atividades milicianas e as demais 

atividades profissionais. 

Assim, a movimentayao dos militares estaduais, via de regra, esta sujeita ao 

juizo discricionario de conveniencia e ·oportunidade da Administra9ao Militar, nao 

havendo que se falar, na maioria dos casos, em direito do policial-militar de ser 

movimentado ou de permanecer numa determinada localidade. 

Com efeito, e legitime 0 nao atendimento da movimentayaO ou da 

permanencia requerida pelo militar que contraria a supremacia do interesse publico, 

o principia da eficiencia e da razoabilidade. 

Ademais, a natureza da Administra9ao Publica e a de urn munus publico 

para quem a exerce, isto e, a de urn encargo de defesa, conserva9ao e 

aprimoramento dos bens, servi9os e interesses da coletividade; os fins da 

administra9ao publica resumem-se num unico objetivo: o bern comum da 

coletividade. 
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No entanto, a movimentac;ao de policiais militares deve somente ocorrer 

dentro dos limites legais, devendo ser praticada em estrita observancia dos 

principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiemcia, 

consagrados no texto Constitucional Federal em seu art. 37. 

Assim se manifestou o Tribunal de Justic;a do Estado do Parana no Ac6rdao 

n° 29183: 

ADMINISTRATIVO. TRANSFERENCIA DE POLICIAL MILITAR. 
AUSENCIA DE MOTIVA<;AO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. a) 
Os atos administrativos devem ser motivados, expondo-se claramente os 
fatos e os fundamentos jurfdicos que os justificam, sob pena de nulidade. 
b) A transferemcia dos Policiais Militares "por interesse do servi<;o" nao e 
justificativa suficiente para motivar o ato administrative, existindo ofensa 
ao princfpio da motivagao. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
MANTENDO-SE A SENTEN<;A EM REEXAME NECESSARIO. 

Sobre a necessidade de motivar o ato administrative, leciona Maria Sylvia Zanella 

DiPietro: 

(. . .) Entendemos que a motivac;ao e, em regra, necessaria, seja para os 
atos vinculados, seja para os atos discricionarios, pais constitui garantia 
de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como a propria 
administrac;ao publica; a motivac;ao e que permite a verificac;ao, a 
qualquer momenta, da legalidade do ato, ate mesmo pelos demais 
poderes do estado. 

14.4.4 Aspectos motivadores das transferencias 

A bern da verdade, as transferencias apresentam grandes inquietac;oes 

durante a hist6ria funcional do servidor militar, sendo normalmente feitas pela 

necessidade do servic;o, ficando em segundo piai10 o interesse do servidor. 

Porem, e inegavel que este ato e envolvido de grande discricionariedade, 

onde praticamente nao existe limite para o arbitrio e o preconceito, sendo tal ato as 

vezes, contaminado por interesses e conveniencias das autoridades competentes 

para tal mister. Portanto, atos de transferencias traduzem e se revestem de aspectos 

legais, marais, altruistas, solidarios e humanos. 

No entanto, deve-se esclarecer que o interesse do servic;o guarda grande 

relac;ao com o interesse social e os interesses da organizac;ao policial, sendo que o 

interesse social relaciona-se as ameac;as de criminalidade e circunstancias sociais, e 

ja o interesse organizacional relaciona-se a aspectos relativos a conduta funcional e 

disciplinar do policial. 
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Conforme observa-se, os atos de transferencias sao regulamentados nos 

seios das organiza<;oes militares, sendo comum em todas a prevalencia do interesse 

publico, em detrimento do individual, sob a denomina<;ao, tambem comum, de 

interesse do servir;o. 

Assim, finalizando em rela<;ao ao tema, nos regulamentos policiais, quando o 

legislador quis dizer que o mais importante era cumprir o dever de atender a 

sociedade e as necessidades da organiza<;ao, simplificou com a denomina<;ao: 

interesse do servir;o. 0 problema e que tern sido comum, principalmente na PMPR, 

justificar todas as transferencias como sendo interesse do servi<;o, passando assim 

a ocultar seus verdadeiros motivos. Porem, mesmo dentro das caracteristicas 

atinentes ao militar (hierarquia e disciplil;a), esse hodierno servidor tern procurado 

seus direitos, o que, alias, nao e urn absurdo e nada que abale as vigas mestras das 

institui<;oes, cabendo apenas aos administradores, explicitar, esclarecer, motivar e 

informar os motivos que o levaram a tomar a decisao de transferir. 
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CONCLUSAO 

Diante de todo o exposto no presente trabalho, pode-se concluir, baseado no 

conceito de juridicidade, que todos os aspectos do ato administrativo, quer 

discricionario ou vinculado, devem observar a lei e os principios expressos e 

implicitos que compoem o Direito. 

0 administrador, ao analisar o merito administrativo ( conveniencia e 

oportunidade) tern obriga9ao de observar, entre outros, os principios da moralidade, 

da impessoalidade, da razoabilidade e da publicidade. Assim nao agindo, podera 

haver o controle jurisdicional no merito, pois a afronta aos principios afasta a 

imunidade jurisdicional de merito e nao ha que se falar em desrespeito ao Principia 

constitucional da independencia dos Poderes. 

Havendo a intervenyaO jurisdicional, 0 ato e invalidado, cabendo a 
administra9ao a obriga9ao de editar urn novo ato, em substitui9ao e em acordo com 

a lei e os principios gerais de Direito. Nao cabera ao judiciario, nestes casos, fazer 

juizo de merito ou praticar 0 ato. 

A despeito das questoes pontuais, foco de a96es judiciais, enfatizadas no 

presente estudo, apresentam-se as seguintes conclusoes: 

Com rela9ao a inclusao de civis na corpora9ao para o curso de forma9ao de 

soldados, fazem-se necessaries esfor9os organizacionais no sentido da edi9ao de 

normativas legais (Lei Estadual), prevendo de forma clara e precisa as exigencias 

aos candidatos. A forma atual, por meio de Edital, e laconica, questionavel, 

excessivamente discricionaria e as exigencias, em virtude da mutabilidade, por 

vezes, fogem da razoabilidade e distanciam de parametros legais, tecnicos e 

cientificos, sendo portanto necessaria a cria9ao de uma Lei de lngresso, com a 

inclusao dos referidos parametros. 

Com referenda ao Quadro Especial de Oficiais da Policia Militar, criado pela 

questionada Lei Estadual no 15.349/06, que sabe-se originado de clamores de 

determinados (cabos e soldados) e contaminado por interesses politicos, causa de 

grandes inconformismos e injusti9as aos graduados (sargentos e subtenentes), 
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merece grande atenc.;:ao institucional, 8obretudo no que tange a proximidade da 

formatura das turmas, bern como em relagao' ao julgamento da Ac.;:ao Direta de 

lnconstitucionalidade da Lei, sendo pertinente a adoc.;:ao da corporac.;:ao das 

seguintes medidas: 

1) Revogac.;:ao da Lei que criou o Quadro Especial de Oficiais da Polfcia 

Militar; 

2) Aprovac.;:ao de nova Lei, nos moldes da Lei no 4.855/64 (QOA) com 

adequac.;:ao do efetivo, sem exclusao de quaisquer func.;:ao ou cargo; 

3) Promoc.;:ao de TODOS que conc!ufrem os cursos em andamento, alguns na 

situac.;:ao condicional; e 

4) Aplicac.;:ao do Principia da Seguranc.;:a Jurfdica, no caso de ser julgada 

inconstitucional a Lei Estadual no 15.349/06. 

No que tange aos questionamentos em relac.;:ao ao limite de vagas destinadas 

aos alunos do Coh3gio da Polfcia Militar, como ja frisado, parece ser questao 

temporariamente superada (pode ser editado decreta na forma anterior), ante a 

recente edic.;:ao do Decreta n° 2200, de 29 de julho de 2011, que extinguiu a 

existencia das vagas preferenciais, .adequando-se, desta forma, as exigencias 

constitucionais. lmportante frisar que existe a possibilidade da edic.;:ao de decreta nos 

moldes anteriores, prevendo vagas preferenciais, o que poderia dar causa a ac.;:oes 

judiciais, inclusive em relac.;:ao a inconstitucionalidade, o que poderia levar os atuais 

cadetes oriundos daquela unidade de ensino.a condicionalidade jurfdica, na havendo 

que se falar em reflexos aos oficiais que ja concluiram o curso, pois, pelo que se 

sabe, nao existe arguic.;:ao, julgarnento e. declarac;ao de inconstitucionalidade da 

norma, e ainda, mesmo assim, estariam amparados pelo principia da seguranc.;:a 

juridica, pois nao ingressaram na corporac.;:ao clandestinamente, havia uma norma 

presumidamente legal que autorizava. 

Finalmente, em alusao as ac.;:oes judiciais que questionam as transferencias 

na corporac.;:ao, e importante mencionar que tambem nesse sentido, a corporac.;:ao e 

carente de regulamentac.;:ao, quer por meio de normativos legais que contemplem 

outros aspectos, que nao somente o interesse organizacional, publico e legal, mas 

tambem humanos. Contudo, pelo que se observa, normalmente, os impetrantes sao 

policiais de unidades especializadas e pontualmente reclamam a falta de motivo e 
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motivac;ao para as transferencias, o que faz emergir como medida imediata a 

orientac;ao aos comandantes de unidades e a adoc;ao de medidas no sentido de 

evitar a vinculac;ao do policial a unidade, talvez com a previsao de tempo mfnimo e 

maximo de permanencia, obedecendo e clara a conveniencia e oportunidade para a 

administrac;ao e valorizando-se o servidor publico, pais tais movimentac;oes, par 

vezes, apresentam efeitos devastadores na vida do profissional, com reflexos na 

prestac;ao de servic;o a sociedade. 
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