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RESUMO 

A ausencia de legislagao federal que venha tratar de maneira precisa e uniforme 
acerca do uso de algemas no Brasil, urn pais de dimensoes continentals e cuja 
Constituigao contempla, no capitulo referente a seguranga publica, uma gama de 
instituigoes que fazem uso de tais instrumentos, constitui lacuna inadmissivel posto 
que o manejo das algemas e realizado diuturnamente e na maioria das vezes 
despido de orientagao acaba por ferir direitos e garantias assegurados aos detentos. 
Como ja mencionado, urge que seja regulamentado no Brasil, de maneira unissona, 
o uso de algemas. £ no contexto dessa problematica em torno do uso de algemas, 
sobretudo das criticas e debates que surgem nas diversas camadas da populagao, 
seja da area de seguranga publica ou nao, quanto a necessidade e a maneira de 
uso no momento da prisao, bem como quanto ao papel dos Tribunais na correta 
interpretagao dos limites da utilizagao de algemas e quanto a proporcionalidade de 
seu manejo, que se desenvolve o presente trabalho. Busca-se explicitar que no 
nosso Pais, hodiernamente, ante as prisoes de pessoas que ocupam os mais 
diversos e relevantes cargos nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, fatos 
que suscitaram fervorosas discussoes instigadas pela midia, acerca da possibilidade 
de caracterizar constrangimento ilegal o uso de algemas na apreensao e condugao 
das mesmas, aflorou uma preocupagao, tanto dos legisladores, como dos tribunais 
em encontrar urn consenso para a questao. Destarte, pretende-se, como objetivo 
geral deste trabalho, expor, repita-se, a ausencia de legislagao regulamentando a 
materia e a consequente necessidade de tal regulamentagao, bem como os meios 
alternatives utilizados enquanto esta providencia nao e tomada. Outrossim, tem-se 
como objetivos especificos a investigagao dos aspectos conceituais e evolugao do 
emprego de algemas e da forma como o tema foi e e tratado no nosso ordenamento 
juridico e na legislagao estrangeira; enfatizar as principais lei esparsas federais ou 
estaduais que expressamente fazem mengao a materia; demonstrar que, enquanto a 
lei nao vem, cabe as autoridades que fazem uso das algemas aplicarem o bom 
senso e a razoabilidade de acordo com o caso concreto como forma de preservar a 
seguranga da propria autoridade, do detento e, sobretudo, da sociedade.Para tanto, 
sera utilizado o metodo exegetico-juridico, auxiliado pelo metodo historico-evolutivo, 
a fim de proceder a pesquisa bibliografica.A conclusao apontada pela pesquisa 
caminha no sentido de demonstrar que, enquanto nao houver disposigao legal 
acerca do seu uso, as algemas antes de serem vistas como objeto de tortura, 
causador de constrangimentos, devem ser encaradas pela otica de seu fim precipuo 
que e a promogao da seguranga nos casos necessarios. 

Palavras-chaves: algemas. legislagao omissa. isonomia. militares 



ABSTRACT 

The absence of federal legislation that comes to deal with necessary way and 
uniform concerning the use of handcuffs in Brazil, a country of continental 
dimensions and whose Constitution contemplates, in the referring chapter to the 
public security, a gamma of institutions that makes use of such instruments, 
constitutes inadmissible gap rank that the handling of the handcuffs is carried 
through diuturnamente and most of the time undressed of orientation it finishes for 
wounding rights and guarantees assured to the prisoners. As already mentioned, it 
urges that it is regulated in Brazil, in unisonous way, the use of handcuffs. He is in 
the context of this problematic one around the use of handcuffs, over all of critical 
and the debates that appear in the diverse layers of the population, either of the area 
of public security or not, how much to the necessity and the way of use at the 
moment of the arrest, as well as how much to the paper them Courts in the correct 
interpretation them limits of the use of handcuffs and how much the proportionality of 
its handling, that if he develops the gift work. One searchs to explicitar that in our 
Country, hodiernamente, before the arrests of people who occupy the most diverse 
and excellent positions in executive them, Legislative and Judiciary, facts that they 
had excited fervorosas quarrels instigated for the media, concerning the possibility to 
characterize illegal constaint the use of handcuffs in the apprehension and 
conduction of the same ones, a concern arose, as much of the legislators, as of the 
courts in finding a consensus for the question. Destarte, is intended, as objective 
generality of this work, to display, is happened again, the absence of legislation 
regulating the substance and the consequent necessity of such regulation, as well as 
the used alternative ways while this step is not taken. Outrossim, has as objective 
specific the inquiry of the conceptual aspects and evolution of the job of handcuffs 
and the form as the subject was and is treated in our legal system and the foreign 
legislation; to emphasize main the law esparsas federal or state that express makes 
mention to the substance; to demonstrate that, while the law does not come, it fits the 
authorities that make use of the handcuffs in accordance with to apply common-
sense and the razoabilidade the case concrete as form to preserve the security of the 
proper authority, the prisoner and, over all, of the society. For in such a way, the 
exegetico-legal method, assisted for the method will be used description-evolutivo, in 
order to proceed the bibliographical research. The conclusion pointed for the 
research walks in the direction to demonstrate that, while it will not have legal 
disposal concerning its use, the handcuffs before being seen as object of torture, 
causer of constaints, must be faced by the optics of its end right to a preferential 
share that is the promotion of the security in the necessary cases. 

Word-keys: handcuffs, omissive legislation, isonomy. military 



INTRODUQAO 

O conhecimento cresce a passos largos especialmente na ordem 

juridica. Acompanhar este crescimento deve ser um procedimento diario, sobretudo 

no ambito do Direito, ja que os anseios, as necessidades sociais sao mutaveis, 

evoluem a cada dia e o Direito deve sempre acompanhar essas mudancas para nao 

deixar lacunas, nem a sociedade ficar orfa da protecao estatal. Contudo, no que 

tange ao manejo de algemas a ferida ficou em aberto, inexiste no Brasil legislagao 

que trate do assunto de maneira uniforme, que determine as diretrizes do emprego 

de tais objetos. 

Sera trilhada neste trabalho uma Jornada voltada a sistematica causada 

por problemas na utilizagao das algemas nos legados e nas formas instrumentarias 

laborais outrora empregadas ao longo de dogmas nos ordenamentos vigentes com o 

pesar de toda uma gama de conhecimentos empregados desde as mais remotas 

escrituras ate os dias atuais. 

Nao se pode olvidar que e forgoso encontrar uma solugao para 

preencher a lacuna, ja que o tema em disceptagao e objeto de polemica e criticas 

justamente por carecer dessa regulamentagao, o que na pratica gera posigoes 

conflitantes, sobretudo considerando que no Codigo de Processo Penal Militar foi 

adotado um criterio que foge da paridade e igualdade apregoada pela Constituigao 

Federal de 1988, posterior ao CPPM. 

Na abordagem do tema sera analisada a utilizagao das algemas, 

atualmente vista por uma gama de oticas que vao desde o termo "tortura" ate a 

expressao - "uma real necessidade" - pois os que defendem ser ilegal e injusta a 

sua aplicagao partem do pressuposto que os grilhoes forjados espelham uma 

imagem de constrangimento ilegal e consequente ferida no devido ordenamento 

juridico como uma forma de tratamento desumano e cruel, aqueles que promovem 

uma razao logica para o uso devido das algemas primam pela seguranga pessoal e 

de terceiros, como forma preventiva de agao injusta provocada pelo conduzido 

atraves das argolas da justiga, e nesta margem de imagens e debates que sera 

verificada a tematica onde se vislumbrara o que de melhor sera adotado para o 

desfecho daquele embate de ideias e conclusoes precipitadas. 

No Capitulo primeiro, sera abordado o termo algemas como forma 

elucidativa procurando as suas raizes na etimologia de sua morfologia passando 
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pela retorica na legislagao patria desde os primordios de sua civilizagao colonizadora 

ate os nossos dias atuais. Buscar-se-a em outras culturas pelo mundo, aspectos ou 

fatos que contarao sua historia atraves do seu surgimento, suas formas aparentes, 

sua utilizagao como uma forma de contengao, escravidao ou submissao alem de, 

dentro desta otica, tambem sera exposto o Brasil desde os tempos do Imperio ate o 

mundo contemporaneo. 

O segundo Capitulo tratara das leis esparsas vigentes no pais em 

epoca atual. Atraves do ordenamento juridico sera explorado tudo o que vier 

representar a aplicagao das algemas seja de cunho processual, decretos ou normas, 

partindo do Artigo 199 da Lei de Execugoes Penais, viajando por normas aplicadas 

em estados da federagao, legislagoes esparsas dentro do sistema aeroviario e 

aquaviario ate as problematicas causadas pelos Artigos 234 e 242 do Codigo de 

Processo Penal Militar onde existem debates a luz do principio da isonomia, ou seja, 

regalias destinadas aos incluidos como "especiais" naquele ordenamento, serao 

explicitados os Informativos de Sumulas e Projetos de Leis que levam a interpor 

quaisquer mudangas na aplicabilidade e com os seus beneficiados. 

Por fim, no terceiro e ultimo capitulo sera adotada uma visao critica 

quando se buscara nos principios da periculosidade presumida do reu/investigado 

uma formalidade ocasional, ou quando se tern duplicidade de ideias quanto ao 

termo, retratando as algemas como uma "forga arbitraria" e nao como meio de 

contengao da forga arbitraria. Visualizar-se-a o menor infrator como conduzido e 

sensivel a uma protelagao deste ordenamento, usa-lo ou nao, retratar-se-a uma 

visao empirica levada ao universo dos policiais: sua formagao dentro de uma 

doutrina a luz dos ordenamentos juridicos, treinamentos, estudos cientificos, uma 

rotina nos servigos de corpo a corpo com a sociedade, os seus casos emblematicos, 

o sucesso de suas operagoes e o porque das algemas serem utilizadas como 

alternativas as armas letais e meios de contengao de forga fisica. Levantar-se-a a 

hipotese de projegao legal para um sancionamento de norma que venha dinamizar e 

fundamentar a aplicabilidade das algemas dentro desta organica social e para uma 

legalidade juridica. 

Serao anexadas ao trabalho fotos ilustrativas com tecnicas de 

imobilizagao e emprego correto das algemas, os tipos de argolas utilizadas 

atualmente e as modalidades de emprego com maior frequencia. 
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A metodologia empregada tomou como base pesquisas cientificas e 

pela interatividade, leituras dinamicas e doutrinarias, conhecimentos empiricos e 

experiencias proprias como militar. 

Convem salientar que este trabalho e um ensaio, ou seja, e o comeco, 

nao termina agora, ja que se acredita haver sempre algo a melhorar, a introduzir 

como filosofia, estrategia, tecnica, atitudes, comportamentos, conceitos, enfim, 

altera-se e atualiza-se tudo acerca da terminologia algemas. 

Em face desta dinamicidade efetiva, como conclusao da pesquisa e 

premente repensar a teoria e a pratica doutrinaria, adequando-a a uma nova 

realidade, onde o estado democratico de direito, o dialogo, a proximidade e a 

interatividade prevalecem no cenario atual. 
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CAPITULO 1 DOS ASPECTOS GERAIS REFERENTES AS ALGEMAS 

1.1 Etimologia e conceito de algemas 

Ao analisar o tema da necessidade de regulamentacao do uso de 

algemas, necessariamente, deve-se tomar como ponto de partida a origem e o 

conceito de algemas para que se possa entender como e porque, ao longo dos 

anos, mesmo com toda evolucao da humanidade, este objeto ainda continua sendo 

utilizado. 

De acordo com a maioria dos pesquisadores, a palavra algema e 

proveniente do arabe, al jamad, que significa a pulseira, somente se registrando o 

seu uso no sentido de aprisionar por volta do seculo XVI. Antes disso, verifica-se que 

todo instrumento de metal que tinha por fim subjugar prisioneiros, ora surgia sob a 

denominacao de cadeias, ora de ferros. E depois que se observa a distincao, a 

expressao algemas passou a designar o instrumento utilizado para tolher os 

prisioneiros pelos pulsos ou dedos polegares, enquanto o termo grilhoes designava 

o objeto destinado a deter os presos pelos tornozelos. Nessa epoca, nao havia 

qualquer dissociacao entre o uso dos mencionados objetos como meio de contengao 

fisica e como meio de infligir castigo, meio de tortura, muito utilizada pela maioria 

das nagoes durante a instrugao do processo ou para forgar o reu a confessar delitos 

ou descobrir cumplices. 

Com a supressao, ainda que incompleta, da tortura gragas a 

consolidagao de principios corolarios do processo penal, como a ampla defesa, o 

contraditorio, o devido processo legal, bem como a firmagao de direitos e garantias 

fundamentals inerentes a dignidade da pessoa humana, a finalidade das algemas 

passou a ser entendida, precipuamente como de contengao da forga fisica, 

conforme se verifica na pratica hodierna, assim como nos conceitos dados pelas 

doutrinas e dicionarios da lingua portuguesa. 

Destarte, pode-se dizer, de acordo com o Dicionario da Lingua 

Portuguesa (1987, p. 184), que se entende por algemas o instrumento de forga, em 

geral metalico, empregado pela Justiga Penal, com que se prendem os bragos de 

alguem, pelos punhos, na frente ou atras do corpo, ao ensejo de sua prisao, 

custodia ou em caso de simples contengao. Ou ainda, conforme o Dicionario 
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Eletronico Houaiss, instrumento de ferro, constituido basicamente por duas argolas 

interligadas, para prender alguem pelos pulsos ou pelos tornozelos. 

Conforme ja dito, nem sempre o uso das algemas foi despojado da 

finalidade de tortura, e no decorrer da analise das notas historicas do emprego deste 

instrumento delineada no proximo subtopico que se percebe essa evolucao.. 

1.2 Historicidade das algemas no mundo e no Brasil 

Antes mesmo da obra do Marques de Beccaria, Dos Delitos e das 

Penas, marco revolucionario do Direito Penal e Processual Penal, onde o mesmo, 

apos sentir na propria came a realidade e as agruras das masmorras do seculo 

XVIII, assistindo de perto ao horror das torturas infligidas, repudiou a tortura e 

consagrou o teorema da proporcionalidade entre o delito cometido e a pena 

aplicada, comegou-se a abolir em Portugal, atraves de Decreto, a aplicacao 

indiscriminada de algemas, como se ve atraves do descrito nas Ordenagoes e Leis 

do Reino de Portugal, confirmadas e estabelecidas pelo Rei D. Joao IV (1747, p. 

282-3): 

Por ser informado que nas cadeias do Limoeiro desta cidade se poe 
a ferros a algumas pessoas, que a elas vao sem justa causa, e as 
mantem em prisoes mais apertadas do que pedem a culpa porque 
foram presas, e que ainda com algumas se possa ao excesso de 
serem maltratadas e castigadas; dei por bem; que os escravos que 
fossem a cadeia por ordem de algum dos Julgadores; e por casos 
leves, ou so por requerimento de seus senhores, nao sejam 
molestados com ferros, nem metidos em prisoes mais apertadas 
que aquelas que bastarem para a seguranga; porque so naqueles 
casos de crimes mais graves, que pedirem seguranga pela 
qualidade da culpa, ou da prisao, ou em casos cometidos nas 
mesmas cadeias a que os ferros servem de pena, se podera usar 
deles contra tais escravos ou outras quais quer pessoas livres. Ao 
Regedor da Justiga ha por muito recomendada a observancia deste 
Decreto; e contra os carcereiros que o contrario permitirem ou 
fizerem, se mandara proceder com a demonstragao de castigo que 
for justo. 

A doutrina nao demorou muito em seguir com a orientagao esbogada. 

Sobretudo com a posterior influencia do iluminismo politico-social, pela epoca da 

ilustragao, liberdade e reformulagao dos costumes verificada na obra de varios 

doutrinadores, como se constata na expressiva opiniao de Manoel Lopes Ferreira 

(1733, p. 256): 
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Primeiramente, deveremos advertir ao juiz que quando prender 
alguem, ainda que seja por causa muito justificada, nao Ihe mande 
por ferros nem grilhoes, algemas ou cadeias de qualquer genero 
que seja, antes devem cuidar muito em que os seus presos estejam 
livres de semelhantes prisoes e rigores; pois, sendo estas, outras 
especies de penas, nao e razao que no carcere as encontrem 
duplicadas, porque aflictis non est donda ficticia e basta-lhe aos 
pobres presos a falta de liberdade, para que se considerarem com 
toda a pena, e nao Ihe sobrevirem ainda gemidos e dores que dos 
ferros Ihe resultam. 

Observando como era a realidade no Brasil, constata-se que no inicio 

do seculo XIX, Dom Pedro, quando ainda era Principe Regente, mediante Decreto 

datado de 23 de maio de 1821, deu providencias para garantia das liberdades 

individuals. O mencionado Decreto, ja na sua exposigao de motivos critica alguns 

governadores e juizes criminais da epoca por violarem o "Sagrado Deposito da 

Jurisdicao" que Ihes foi confiada, mandando prender por mero arbitrio e antes da 

culpa formada e impunemente conservando em masmorras, vergados com o peso 

dos ferros, homens que, na maioria das vezes, eram acusados por denuncias 

secretas e suspeitas infundadas. 

Ainda no mencionado Decreto, verifica-se a determinacao de que em 

nenhum caso poderia alguem ser lancado em segredo, ou masmorra estreita, 

escura, infecta, pois que a prisao deve so servir para guardar as pessoas e nunca 

para os adoecer e flagelar, abolindo implicitamente o uso de correntes grilhoes e 

outros ferros analogos. 

Em seguida, com o advento do Codigo de Processo Criminal de 

Primeira Instancia do Imperio do Brasil, datado de 29 de novembro de 1832, no seu 

art. 180 ja dispunha que se o reu nao obedecesse ou se evadisse do local, o 

executor da prisao teria o direito de empregar o grau de forga necessaria para 

efetua-la, o que demonstra que naquela epoca ja se acenava com a possibilidade do 

uso de algemas no instante da prisao. Alem da norma em comento, os doutrinadores 

contemporaneos a ela tambem se posicionaram no sentido de que nos casos de 

resistencia ou evasao ser perfeitamente possivel o uso da algemas. 

Posteriormente, no ano de 1871, ocorreu uma reestruturagao no 

Codigo de Processo Criminal onde o art. 28 ao cuidar da prisao e da maneira de 

realiza-la estabeleceu que "O preso nao sera conduzido com ferros, algemas ou 

cordas, salvo em caso extremo de seguranga, que devera ser justificado pelo 

condutor", com isso, o uso de algemas volta a ser tratado por dispositivo legal. 
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Mais adiante, a Constituigao Republicana de 1891, delegou as 

unidades federativas a competencia de legislarem em materia de processo, com 

essa disposigao constitucional, o processo penal sofreu danosas consequencias ja 

que alguns Estados Membros jamais elaboraram um Codigo de Processo Penal a 

exemplo do Estado de Sao Paulo que se limitou a adotar a legislagao imperial, com 

poucas modificagoes. Outros criaram diplomas sem precisao tecnica, imiscuindo 

meras disposigoes de organizagao judiciaria em normas processuais, foram poucos 

os que podiam ser qualificados como bons estatutos processuais. O mandamento 

contido no art. 28 do Decreto n° 4.824 de 1871, comentado em epigrafe, foi repetido 

na maioria das leis federals e estaduais. 

A reunificagao processual veio com a Constituigao da Republica de 16 

e julho de 1934, que estabeleceu ser competencia privativa da Uniao legislar sobre 

direito processual penal, determinando ainda, nas disposigoes transitorias, a feitura 

de projetos de Codigos de Processo Penal e Civil. Em 15 de agosto de 1935, o 

Projeto de Codigo de Processo Penal foi oferecido, no Titulo III tratava da prisao e 

no Capitulo I, das disposigoes gerais, preceituava que em regra era vedado o uso de 

algemas, forga ou meio analogo, excetuando as hipoteses de resistencia ou evasao 

do detido. No entanto, obstaculizado pela turbulencia politica da epoca, o projeto 

nao vingou. 

Destarte, o tao prometido e esperado Codigo so emergiu, depois de 

outro aperfeigoamento, em 03 de outubro de 1941. O vigente diploma processual 

penal, afastando-se do que vinha sendo acolhido por geragoes de legisladores lusos 

e brasileiros, optou por nao aludir expressamente as algemas, tendo como unico 

dispositivo, que ate hoje e utilizado como socorro nas situagoes que envolvem a 

materia, o preceito de proibigao generica do art. 284, que veda o emprego de "forga" 

salvo em caso de resistencia ou tentativa de fuga do preso. 

Desde entao, conforme sera visto ao longo deste trabalho, nenhuma lei 

federal surgiu que viesse a regulamentar de maneira uniforme o uso de algemas. 
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CAPiTULO 2 DA REGULAMENTAQAO EXISTENTE NO BRASIL ACERCA DO 

EMPREGO DE ALGEMAS 

2.1 Do uso de algemas: Legislagao esparsa autorizadora 

Inexiste no ordenamento juridico patrio uma legislagao federal que 

regulamente o uso de algemas e uniformize este procedimento no Brasil, um pais de 

dimensoes continentals com varios orgaos contemplados no capitulo constitucional 

sobre a seguranga publica e, portanto, com diversas instituigoes fazendo uso das 

algemas, pois e crivel frisar que o uso de algemas nao se restringe, por lei, apenas 

as corporagoes policiais ou orgao de seguranga publica, o que aumenta a gama de 

alternativas de sua utilizagao. 

A Lei de Execugoes Penais n° 7.210/84, ou seja, quatro anos antes da 

atual Constituigao Federal vigente no pais, menciona expressamente do emprego de 

algemas no seu art. 199, aduzindo que: 

Art. 199. O emprego de algemas sera disciplinado por 
decreto federal. 

Transcorridos quase vinte e tres anos nenhum dispositivo legal veio 

regulamentar o assunto que nao pode mais ser tratado atraves de decreto, pois, 

conforme se sabe, apos a Constituigao Federal de 1988, ficou determinado ser de 

competencia privativa da Uniao legislar em materia penal e processual penal, 

atraves de lei federal, ja que nas especies normativas apontadas no art. 59 da CF/88 

o decreto legislativo e instrumento normativo habil apenas para materializar as 

competencias exclusivas do Congresso Nacional e disciplinar os efeitos decorrentes 

de medida provisoria nao convertida em lei. 

Destarte, ante a lacuna legal existente e a utilizagao diuturna de tais 

objetos de contengao pelos mais diversos entes ligados a seguranga publica, 

necessaria se faz a utilizagao de algum parametro para evitar exageros e o uso 

indiscriminado. Sao nas leis esparsas que se buscam essa orientagao. 

Diante dessa falta de premissa, alguns Estados-membros da 

Federagao, sentindo uma real necessidade para um melhor desempenho laboral e 

uma maior seguranga, redigiram legados acerca da utilizagao de algemas 
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principalmente dentro do sistema carcerario e deslocamentos de detentos para 

audiencias, custodias, interrogatorios, flagrantes, remocao ou transportes, bem 

como, atendimentos pre-hospitalares. 

No entanto, antes de se proceder a analise nos moldes da legislagao 

estadual que existe disciplinando a materia, convem mencionar que uma unica lei 

federal trata do assunto e ressalte-se, nao proibe o uso de algemas, e a Lei n° 

8.653/93 que "dispoe sobre o transporte de presos e da outras providencias" e no 

seu art. 1° preceitua que: 

"Art. 1° E proibido o transporte de presos em compartimento 
de proporgoes reduzidas, com ventilagao deficiente ou ausencia de 
luminosidade." 

Ressalte-se mais uma vez, que a mencionada lei, criada com a 

finalidade de disciplinar o transporte de presos, limitou-se apenas a tratar das 

acomodagoes do detento, permanecendo silente no que tange ao uso ou nao de 

algemas. Portanto, se nao ha proibigao legal expressa, o emprego de tal objeto na 

condugao do preso e permitido. 

Verifica-se que o tema ainda e abordado na Lei n° 9.537/97, que 

dispoe sobre a seguranga no trafego em aguas territoriais brasileiras, no seu art. 10, 

III, onde permite ao comandante, com o fim de manter a seguranga das pessoas, da 

embarcagao e da carga, deter o desordeiro em camarote ou alojamento, "se 

necessario com algemas": 

"Art. 10 O Comandante, no exercicio de suas fungoes e para 
garantia da seguranga das pessoas, da embarcagao e da carga 
transportada, pode: I - impor sangoes disciplinares previstas na 
legislagao pertinente; II - ordenar o desembarque de qualquer 
pessoa; III - ordenar a detengao de pessoa em camarote ou 
alojamento, se necessario com algemas, quando imprescindivel 
para a manutengao da integridade fisica de terceiros, da 
embarcagao ou da carga." 

No Estado de Sao Paulo, a materia e regida pelo Decreto n° 19.903, de 

30.10.1950, que dispoe, in verbis: 

"Art. 1°. O emprego de algemas far-se-a na Policia do 
Estado, de regra, nas seguintes diligencias: 



18 

1° - Condugao a presenga da autoridade dos delinquentes detidos 
em flagrante, em virtude de pronuncia ou nos demais casos 
previstos em lei, desde que oferegam resistencia ou tentem a fuga. 

2° - Condugao a presenga da autoridade dos ebrios, viciosos e 
turbulentos, recolhidos na pratica de infragao e que devam ser 
postos em custodia, nos termos do Regulamento Policial do Estado, 
desde que o seu estado externo de exaltagao tome indispensavel o 
emprego de forga. 

3° - Transporte, de uma para outra dependencia, ou remogao, de um 
para outro presidio, dos presos que, pela conhecida periculosidade, 
possam tentar a fuga durante a diligencia ou a tenham tentado ou 
oferecido resistencia quando de sua detengao." 

Ainda no referido Decreto e cabivel destacar o que dispoem seus 

artigos 2° e 3°, senao vejamos: 

"Artigo 2° - Os abusos e irregularidades, no emprego do meio de 
contengao de que trata o presente decreto, serao levados ao 
conhecimento do senhor Secretario de Estado dos Negocios da 
Seguranga Publica, ou dos delegados auxiliares, que procederao, 
rigorosamente, contra as autoridades ou agentes faltosos, 
instaurando os procedimentos cabiveis a completa apuragao de sua 
responsabilidade e aplicando as penas correspondentes nos termos 
da legislagao em vigor. 

Artigo 3° - As dependencias policiais manterao livro especial para o 
registro das diligencias em que tenham sido empregadas algemas, 
lavrando-se o termo respectivo, o qual sera assinado pela 
autoridade, escrivao e pelo condutor do preso, infrator ou insano 
recolhido em custodia (...)". 

Seguindo o mesmo exemplo o Estado do Rio de Janeiro, tendo uma 

realidade penitenciaria afligida por constantes situagoes de violentas rebelioes e/ou 

processos de fugas e violencias contra agentes ou policiais que prezam pela 

seguranga daqueles ergastulos publicos, exigiu uma medida real para o manuseio 

dos encarcerados a fim de evitarem complicagoes dentro das suas respectivas 

fungoes. Sendo assim, atraves de uma Portaria n° 288/JSF/GDG, de 10.11.1976 

(DORJ, parte I, ano II, n° 421), considerou a utilizagao de algemas importante meio 

de seguranga "ao servigo policial de escolta, para impedir fugas de internos de 

reconhecida periculosidade", respeitando que os servidores evitem "o emprego de 

algemas, desde que nao haja perigo ou agressao por parte do preso", e proibe sua 

utilizagao nas pessoas contempladas como "especiais" pelo Codigo de Processo 

Penal Militar, ainda que estejam presas a disposigao da justiga comum. 



19 

A norma relata, tambem, que se houverem servidores que de alguma 

forma tiverem necessidade de empregar algemas, devera o agente apresentar, apos 

a diligencia, ao chefe de Servigo de Seguranga, um relatorio explicativo sobre o fato, 

sujeita sua nao-observancia as penalidades administrativas. 

Afora os Estados do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, verifica-se 

tambem uma abordagem do tema dentro do Sistema Aereo brasileiro que, visando 

uma melhoria no sistema e para um maior zelo a seguranga das pessoas no 

transporte aereo, atraves da Instrugao da Aviagao Civil (IAC) 2504, editada pelo 

Departamento de Aviagao Civil (DAC), hoje Agenda Nacional de Aviao Civil (ANAC), 

em margo de 1988, sancionou recomendagoes no tocante ao transporte dos presos 

no interior das aeronaves civis, com utilizagao de algemas, neste caso, se possivel, 

o condutor as pora encobertas, para salvaguardar os detentos do constrangimento 

ilegal previsto na Constituigao Federal do Brasil, caso contrario se portarao das 

maneiras descritas abaixo: 

"4 — Quando conduzindo prisioneiros, o embarque, marcagao de 
lugares e desembarque deve ser feitos de acordo com as instrugoes 
dos integrantes do Departamento de Policia Federal (DPF) os quais 
decidirao se desejam o embarque antecipado e desembarque 
prioritario, bem como, quais os assentos mais convenientes no 
aviao. 

5 — Caso o prisioneiro seja transportado com algemas esta situagao 
devera, se possivel, ser encoberta." 

Diante do teor da instrugao normativa em epigrafe, e notoria a 

preocupagao com a imagem do preso, preocupagao esta que, conforme sera visto 

no decorrer desta pesquisa, deve existir em todas as situagoes nas quais sejam 

utilizadas as algemas, haja vista que acima de tudo deve prevalecer a dignidade da 

pessoa humana e que as algemas jamais deverao ser utilizadas de forma abusiva a 

ponto de impingir sofrimento ou constrangimento desnecessario ao detido. 

Ja que, de maneira perfunctoria, foi citado o grande principio/garantia 

da dignidade da pessoa humana, suscitou a curiosidade de saber como esse tema, 

que pode chegar a adentrar na seara dos direito e garantias do ser humano (preso), 

e tratado pela ONU. Constata-se que apesar de polemizado no mundo todo sendo 

motivo de criticas exorbitantes desde as conquistas territoriais e durante a 

escravidao e no ultimo seculo XX, passando pelas 1 a e 2 a Guerras Mundiais, o 
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Nazismo, o Fascismo, as ditaduras militares, nada foi cogitado na reuniao das 

Nagoes atraves da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) a qual apenas frisou 

uma recomendagao sobre o uso de algemas, devendo as mesmas serem usadas 

apenas na hipotese de se evitar a fuga, ou por motivo de saude, mediante 

recomendagao medica ou quando outros meios para dominar o preso tiverem 

fracassado. E que as algemas nunca devem ser usadas como sangao. 

Por fim, para encerrar o rol de legislagao esparsa que versa sob o tema 

em comento, nao se poderia deixar de elencar o Codigo de Processo Penal Militar, 

apontado por muitos como a saida para preencher a lacuna legal sobre a materia. 

A preocupagao com uma ordem publica mais assegurada dos seus 

conhecimentos e prestando a ditar os moldes operantes das Forgas Armadas e 

Policias criou-se o Codigo de Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1002/69) em 1969 

e este aduz sobre a utilizagao de algemas no seu art. 234: 

Artigo 234 - O emprego de forga so e permitido quando 
indispensavel, no caso de desobediencia, resistencia ou tentativa de 
fuga. Se houver resistencia da parte de terceiros, poderao ser 
usados os meios necessarios para vence-la ou para defesa dos 
executores e auxiliares seus, inclusive a prisao do ofensor. De tudo 
se lavrara auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. 

§ 1° O emprego de algemas deve ser evitado, desde que nao haja 
perigo de fuga ou de agressao da parte do preso, e de modo algum 
sera permitido, nos presos a que se refere o artigo 242. 

O art. 242 do Codigo de Processo Penal Militar, ao qual faz mengao o 

dispositivo em epigrafe, ante a sua flagrante afronta a Constituigao Federal sera 

objeto de analise no proximo topico. 

2.2 O questionavel sistema de privileges do artigo 242 do Codigo de Processo 

Penal Militar c/c o artigo 234, § 1°, ultima parte. 

Antes de se iniciar o questionamento do sistema de privileges 

insculpido nos arts. 242 c/c o artigo 234, § 1°, ultima parte do Codigo de Processo 

Penal Militar, convem mencionar que de acordo com os dispositivos legais 

supramencionados, fica expressamente vedado o uso de algemas em Ministros de 

Estado, Ministros do Tribunal de Contas, governadores, magistrados, membros do 

Congresso Nacional, dos Conselhos da Uniao e das Assembleias Legislativas dos 
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Estados, Ministros de confissao religiosa, entre outros, isso sem fazer nenhuma 

ressalva quanto ao cumprimento de mandados de prisao, a periculosidade, a 

possibilidade de porte de arma por parte das pessoas a serem detidas ou 

conduzidas, a exaltagao de animos e a necessidade de imobilizacao sem recurso da 

forga. 

Considerando que o CPPM, onde esta previsto este verdadeiro 

"apartheid", e anterior a Constituigao Federal de 1988, pode-se afirmar de forma 

contundente que a nova ordem constitucional nao abragou, nao recepcionou o 

discutivel sistema de privileges mencionado em epigrafe, por demonstrar 

nitidamente resquicios de uma epoca de intangibilidade das autoridades, com 

escassos instrumentos de controle social e prestagao de contas que ja nao se 

coaduna com o atual Estado Democratico de Direito. 

Nao e admissivel que seja retirada a periculosidade, que sejam 

ignorados os riscos, simplesmente porque a pessoa a ser presa ou conduzida ocupa 

um dos cargos elencados nos artigos em comento. Ate porque, a literatura policial e 

recheada de casos em que presos algemados pra frente retiram a arma do policial, 

ou conduzido em viatura sem algemas agridem o policial e provocam o capotamento 

do veiculo, muitas vezes, com vitima fatal. Fatos como estes sao passiveis de 

ocorrer tanto com as forgas policiais responsaveis pelos atos de policia judiciaria 

(civil e federal) quanto com as forgas policiais ostensivas, fardadas, responsaveis, 

dentre outras fungoes, pela manutengao da ordem publica, atraves de patrulhamento 

(ronda), contengao de disturbios e abordagem de suspeitos como e o caso das 

policias militares e policia rodoviaria federal. 

Nem mesmo o magistrado tern como mensurar a periculosidade do 

agente criminoso no momento da prisao. Pode ate faze-lo na decisao que determina 

a prisao temporaria, mas nao tera elementos concretos, por falta de juizo de 

antecipagao fatica, para prever como o preso ira reagir, se portar no ato da sua 

apreensao. O preso pode ser um pacato pai de familia que, na iminencia de ter sua 

liberdade restrita, usara de todos os recursos ao seu alcance para livrar-se solto. 

Existira um parametro? Qual seria entao? O preso Bacharel em Direito teria mais 

condigoes de avaliar seu "status libertatis"? O assaltante de banco, reu primario, sem 

antecedentes criminais, portanto, deveria ser algemado? O nivel social ou nivel de 

escolaridade deveriam contar pontos para a retirada das algemas do preso de 

colarinho branco ou parlamentar? A discriminagao em qualquer dos casos referidos, 
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seria odiosa e quebraria a isonomia constitucional, como flagrantemente o faz o art. 

242 c/c 234, § 1°, ultima parte do vetusto CPPM. 

Essa odiosa distincao herdada diretamente das Ordenacoes Filipinas 

do seculo XVII que promoviam a separacao entre os homens comuns e as 

autoridades nao pode ser aceita hodiernamente por quebrar, infringir o Principio da 

Isonomia, consagrado constitucionalmente. Os tempos hodiernos sao outros e a 

permissividade, ou mesmo perniciosidade, desses dispositivos legais agrava a 

sensacao de impunidade, discriminacao e favorecimento que existe no Brasil. Nao e 

concebivel a conivencia com essa desvirtuagao da finalidade das algemas que 

promove privilegios e nao demonstra nenhuma preocupagao real com a seguranga e 

imobilizagao do conduzido, preso ou condenado. 

Muito interessante e de leitura necessaria ao tratar desse tema, as 

ponderagoes do ilustre Major PMPE MALTA (2000), Instrutor dos Cursos de 

Formagao de Oficias e Pragas da PMPE, em trabalho tecnico-cientifico util para a 

Corporagao conforme Parecer n°. CTJ/3aEMG/PMPE-002/2002, intitulado "Aspectos 

Legais do Emprego de Algemas por parte dos Policiais Militares": 

"Todos os atos executados pelos policiais militares na labuta de sua 
nobre missao institucional de policia ostensiva e preservagao da 
ordem publica devem ter como norte os principios constitucionais da 
Carta Politica Patria, aliados aos principios da necessidade e 
proporcionalidade, sob pena de converter-se, em tese, de condutor de 
uma prisao para reu em um processo-criminal por abuso de 
autoridade. 

Dentro do moderno principio da razoabilidade e com esteio nos 
excludentes de criminalidade da legitima defesa e do estrito 
cumprimento do dever legal de prender quern quer que se encontre 
em flagrante delito, em sendo caracterizado resistencia, tentativa ou 
perigo de fuga ou de agressao por parte do preso, mesmo daqueles 
elencados no Art. 242 do CPPM, entendo ser cabivel o emprego da 
algema, como meio necessario para vence-las ou para defesa dos 
policiais militares, no que sera imprescindivel a lavratura do respectivo 
auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas". 

Conforme trata o ilustre militar, as atividades policiais nao devem 

ignorar o prescrito nos principios constitucionais e, quando se reporta a principio 

constitucional, ao tratar do assunto trazido a lume, ou seja, do sistema de privilegios 

empreendido pelo CPPM, nao se pode olvidar que e o Principio da Isonomia que 

esta sendo flagrantemente atingido. 
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Nas cartilhas aplicadas dentro das Academias Militares constata-se no 

modulo sobre Direitos Humanos, no subitem Direitos Fundamentals da Pessoa os 

topicos de Direito a Igualdade e Equidade que detalham, respectivamente: 

"A Constituigao Federal e extremamente preocupada com a 
igualdade de tratamento entre as pessoas. O Caput do Artigo 5° da 
Carta Magna inicia confirmando o principio da isonomia, e ainda 
entre os direitos fundamentals esta consagrado o direito a 
igualdade. No exercicio da atividade militar e indispensavel a 
conscientizagao de que, a principio, todas as pessoas merecem o 
mesmo tratamento, independentemente de quaisquer 
caracteristicas. O policial militar, que tambem e cidadao, deve 
exercer sua atividade respeitando todas as pessoas, pois embora 
existam diferencas de classe, raca, cultura e poder, todos sao 
iguais. O que pode gerar reagoes diferentes do policial militar sao 
condutas das pessoas; essas sim, se ilegais, merecem sua 
intervengao. Dessa forma, deve-se lembrar de que a igualdade 
perante a lei refere-se as pessoas que estao em situagoes identicas. 
Assim na medida das diferengas de cada situagao, surgem as 
condutas peculiares necessarias. Toda atitude deve buscar a 
igualdade e abominar a discriminacao. Em resumo, devem-se 
tratar as pessoas em iguais situacoes perante a lei, de forma 
igual. A diferenga de tratamento deve ser estritamente necessaria 
por forga de lei, com relagao a conduta ou a situagao da pessoa. 
O comportamento do policial militar deve permanecer dentro 
dos parametros legais, mesmo diante de situacoes gue exijam 
providencias diferentes. Para isto. basta lembra-lo de gue todas 
as pessoas merecem o mesmo tratamento." (grifo nosso) 

"A equidade e um valor indispensavel para o exercicio da atividade 
policial-militar, pois e esse valor que exige o tratamento equitativo 
entre as pessoas, onde deve-se buscar sempre a igualdade, nao 
discriminando ninguem. As pessoas devem ser tratadas igualmente 
sem privilegios e/ou discriminagoes." (grifo nosso) 

E salutar ressaltar um desconforto na textualizagao da doutrina 

aplicada nos cursos militares e a propria legislagao militar que insere artigos 

ideologicamente contrarios, ou seja, nao se pode pensar em democracia 

prescindindo a igualdade, visto que esta constitui o elemento conferidor da forga que 

aquela substancia. Ao vedar a concessao de privilegios descabidos e distingoes 

infundadas, a igualdade - assim concebida como valor insito ao Estado Democratico 

de Direito e positivamente normatizada nas Constituigoes - se torna a um passo, 

elemento de limitagao dos poderes publicos na elaboragao de seus atos politicos, 

como de outro, norteia e direciona o proprio Estado, na busca de mecanismos que 

possibilitem a redugao das desigualdades sociais, conferindo aos cidadaos a 
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legitimidade de invoca-la sempre que se encontrarem em situacoes malferidoras 

desta, que e sem duvida o direito e o principio maiores da ordem juridica. 

O Artigo 1° da Constituigao Federal ao fazer a adogao da Republica e 

da Democracia, insere os dois baluartes do fundamento do principio da igualdade, e 

efetivamente, os demais artigos que qualificam o estado democratico de direito 

apontam na diregao nao de uma neutralidade, mas de uma intervengao do Estado, 

para corrigir as profundas desigualdades sociais existentes. 

A conclusao de que todos "os homens nascem iguais em direitos e 

obrigagoes e assim permanecem ao longo de suas vidas, enquanto seres humanos" 

ja completaram 'muitos anos de vida'. A igualdade de todos, nao so perante a lei, 

como dentro dela, e postulado basico dos modernos estados, que se revela nas 

suas Constituigoes. A par de se revestir em principio constitucional consolidado, 

como ja observado, a cada reforma do sistema constitucional o legislador sente a 

necessidade de reescreve-lo com tintas mais fortes, vale dizer, com maior 

abrangencia, atento a que 'a idade avangada da isonomia nao tern garantido 

suficientemente a igualdade de tratamento a que se propoe'. 

Constata-se ao fazermos a leitura da Constituigao, que a igualdade se 

molda como a base estrutural do nosso sistema normative e isso ja observamos no 

preambulo da Constituigao, ao atribui-la como valor constitucional basico. E para 

reforgar a ideia, o Artigo 5° do Texto Constitucional em dois instantes menciona, diz 

que: "Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 

garantindo-se... o direito... a igualdade... ".(grifo nosso). 

A isonomia como principio constitucional, e norma que se dirige quer 

para o aplicador da lei quer para o proprio legislador. Corresponde a obrigagao de 

aplicar as normas juridicas gerais aos casos concretos, na conformidade com o que 

elas estabelecem, mesmo se delas resultar uma discriminagao, o que caracteriza a 

isonomia puramente formal, exige que, nas normas juridicas, nao haja distingoes 

que nao sejam autorizadas pela propria Constituigao. A aplicagao da lei 

indistintamente a todos e um mero aspecto da isonomia, talvez o mais sem 

importancia deles. Ha que ficar patente que, o principio da isonomia com residencia 

constitucional, implica que a lei em si considere todos os homens igualmente, 

ressalvadas as desigualdades que devem ser sopesadas para o prevalecimento da 

igualdade material em detrimento da obtusa igualdade formal, conforme ja 

asseverado. 
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Rui Barbosa ja versou que: "A regra da igualdade nao consiste senao 

em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam (...). 

Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade 

flagrante, e nao igualdade real". 

A Constituigao pretende com esse mandamento, evitar 

desequiparagoes infundadas. Neste aspecto, Pimenta Bueno extern ou precioso 

entendimento: "A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou 

prerrogativa que nao for fundada so e unicamente em uma razao muito valiosa do 

bem publico sera uma injustiga e podera ser uma tirania." 

E sabido que o Codigo de Processo Penal Militar e de 1969, ou seja, 

dezenove anos atrasados em fungao da Constituigao Federal de 1988 a qual impoe 

os seguimentos do Principio da Isonomia nao tratando com diferengas os diferentes, 

mas salientando a igualdade para com os que ferem os dogmas da Carta, se pelo 

preceito do Codigo de Processo Penal Militar nao se deve usar algemas nos 

Ministros de Estados por cometerem crime contra a incolumidade fisica de outrem, 

em mesma hipotese, utilizando-se do principio da isonomia, nao seria utilizado 

algemas num lavrador com igual situagao de delito; ou seria mais justo e eficaz o 

procedimento com algemas nos dois casos? A que principio iria ferir se assim fosse 

feito? Ou seria ferir os desiguais? 

2.3. A interpretagao pretoriana acerca do uso de algemas 

£ crivel que os fatos, sejam eles naturais ou provenientes de agao 

humana, nao ficam inertes esperando que a lei os regulamente, existindo legislagao 

ou nao, os fatos acontecem e repercutem no meio social reclamando do Estado uma 

intervengao eficaz na solugao dos impasses. Com o uso de algemas nao foi 

diferente, e assim diante do silencio da lei, coube aos Tribunais firmarem 

entendimentos fixadores de parametros que pudessem regular o caso concreto, 

sobretudo na atual conjuntura politica, social e juridica, onde inumeras prisoes de 

grandes "figuroes" do colarinho branco tern repercutido na midia. 

Nos Tribunais ja existem posicionamentos que refletem a utilizagao das 

algemas em determinadas situagoes em plenario, em condugoes, em carcere, todos 

individualizados, sabendo-se, pois, que nao existe nenhuma regulamentagao de 

cunho federal a este respeito, mas que se criaram jurisprudencias para 
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assemelhados e polemizou, ainda mais, a sua fiel estruturacao dentro dos moldes 

legais antes aquiescidos pela Lei de Execugoes Penais, no seu artigo 199. 

Dentre eles destaca-se o Informativo 437 do Supremo Tribunal 

Federal, que reflete uma visao mais panoramica do assunto, pois evidencia a 

carencia de uma Lei especifica e a divulgagao em midia de casos esdruxulos, em 

seu resumo aduz que em razao da recente operagao "Domino" da Policia Federal, 

no Estado de Rondonia, o Excelso Supremo Tribunal Federal foi instado a se 

manifestar sobre o "uso de algemas". Reconheceu-se que o uso de algemas nao 

esta regulamentado, por falta de ato normativo que explicite o artigo 199 da Lei de 

Execugoes Penais: "O emprego de algemas sera disciplinado por decreto federal", 

que deve ser entendido como Lei Federal. 

Segundo ainda o noticiado no Informativo n°. 437 do STF, no 

julgamento unanime do Habeas Corpus 89429/RO, Relatora Ministra Carmen Lucia, 

em 22.8.2006, o uso de algemas nao pode ser arbitrario. 

E, mais adiante, afirma "que a prisao nao e espetaculo", com o que 

deve-se concordar plenamente, o que tern sido uma das maiores criticas a atuagao 

da Policia Federal, principalmente, quando presos temporarios sao expostos a agao 

devastadora das cameras de televisao, o que deve ser revisto com urgencia. 

Possivelmente, se nao houvesse registro midiatico das prisoes, sequer haveria 

provocagao do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, embora seja de todo 

recomendavel essa manifestagao pretoriana. 

Ainda segundo o Informativo do Supremo Tribunal Federal, o recurso 

de algemas "deve ser adotado nos casos e com as finalidades seguintes: a) para 

impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reagao indevida do preso, desde que haja 

fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer; b) para evitar 

agressao do preso contra os proprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." 

Existe um Projeto de Reforma do Codigo de Processo Penal e em seu 

artigo 474 salienta: 

"Nao se permitira o uso de algemas no acusado durante o periodo 
em que permanecer no plenario do juri, salvo se absolutamente 
necessario a ordem dos trabalhos, a seguranga das testemunhas ou 
a garantia da integridade fisica dos presentes". 
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Tal enunciado se detem ha casos em que o reu fora condenado, ou o 

Juri fora anulado, ou a sessao do juri fora adiada tendo por premissa a figura do reu 

algemado que diante do corpo de jurados fora figurado como elemento de alta 

periculosidade e que na situagao encontrada (algemado) demonstrava seu risco 

potencial em restabelecer-se na sociedade. Em tais casos ja existem inumeros 

recursos e pedidos de anulagao pelos advogados de defesa imbuidos na ideia de 

que seria formador de opinioes o fato da algema ser instrumento para evitar agoes 

ofensivas por parte do reu e dentro desta otica os jurados veriam como ele sendo de 

alta periculosidade. 

Talvez diante de uma maculagao de imagens referentes aos ultimos 

acontecimentos de escandalos envolvendo parlamentares, ministros, magistrados e 

outras tantas autoridades alem de pessoas de alto garbo, politicos viabilizaram 

projetos de leis em fungao da legalizagao para um equilibrio nos "primarios metodos" 

constrangedores e desumanos da utilizagao de algemas para um, quiga, eficiente 

legado que possa, em seus tramites, agraciar aqueles que necessariamente se 

beneficiarao com os preceitos da Lei. 

Visando a disciplinar o assunto, o Senador Demostenes Torres 

apresentou ao Senado Federal um Projeto de Lei de n° 185, de 2004, onde dispoe: 

(...) Artigo 2° - As algemas somente poderao ser empregadas nos 
seguintes casos: 

I - durante o deslocamento do preso, quando oferecer resistencia ou 
houver fundado receio de tentativa de fuga; 

II - quando o preso em flagrante oferecer resistencia ou tentar fugir; 

III - durante audiencia perante autoridade judiciaria ou 
administrativa, se houver fundado receio, com base em elementos 
concretos demonstratives da periculosidade do preso, de que possa 
perturbar a ordem dos trabalhos, tentar fugir ou ameagar a 
seguranga e a integridade fisica dos presentes; 

IV - em circunstancias excepcionais, quando julgado indispensavel 
pela autoridade competente; 

V- quando houver outros meios idoneos para atingir o fim a que se 
destinam". 

Artigo 5° - Qualquer autoridade que tomar conhecimento de abuso 
ou irregularidade no emprego de algemas levara o fato ao 
conhecimento do Ministerio Publico, remetendo-lhe os documentos 
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e provas de que dispuser, necessarios a apuragao da 
responsabilidade penal.(...) 

A materia esta sendo tratada, tambem, na Camara dos Deputados, 

onde o Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou o Projeto de Lei n° 2.753, de 2005, 

no qual, entre outras coisas, esta previsto: 

(...) Artigo 2° 

§ 2° - Em nenhuma hipotese o preso sera exposto a imprensa com 
suas maos algemadas, antes do termino da lavratura do auto de 
prisao em flagrante; 

Artigo 3° - Comete crime de abuso de autoridade quern conduzir ou 
autorizar a condugao de pessoas com o emprego de algemas em 
desacordo com o previsto nesta Lei. (...) 

Nao obstante as esferas juridicas brasileiras atraves de suas leis 

esparsas, Projetos de Reformas, Decisoes dos Tribunais, Projetos de Leis e 

Decretos-Leis ainda existem no piano internacional, algumas regras, chamadas 

"Regras Minimas para o Tratamento dos Reclusos", documento adotado pelo 1°. 

Congresso das Nagoes Unidas sobre a Prevengao do Crime e o Tratamento dos 

Delinquentes, realizado em Genebra em 1955, e aprovadas pelo Conselho 

Economico e Social das Nagoes Unidas atraves das suas resolugoes 663 C (XXIV), 

de 31 de Julho de 1957 e 2076 (LXII), de 13 de Maio de 1977. 

Resolugao 663 C (XXIV) do Conselho Economico e Social. 

Item 33, recomenda-se, dentre outras coisas, que: a sujeigao a 
instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de forga 
nunca deve ser aplicada como sangao. Mais ainda, correntes e 
ferros nao devem ser usados como instrumentos de coagao. 
Quaisquer outros instrumentos de coagao so podem ser utilizados 
nas seguintes circunstancias: 

a) Como medida de precaugao contra uma evasao durante uma 
transferencia, desde que sejam retirados logo que o recluso 
comparega perante uma autoridade judicial ou administrativa; 

b) Por razoes medicas sob indicagao do medico; 

c) Por ordem do diretor, depois de se terem esgotado todos os 
outros meios de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar 
prejuizo a si proprio ou a outros ou de causar estragos materials; 
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nestes casos o diretor deve consultar o medico com urgencia e 
apresentar relatorio a autoridade administrativa superior. 

2.4 Direitos Humanos: Abuso de autoridade e tortura 

Para melhor conhecimento deve-se entender que os Direitos Humanos 

sao titulos legais que toda pessoa possui como ser humano. Sao universais e 

pertencem a todos, rico ou pobre, homem ou mulher. Esses direitos podem ser 

violados, mas nao podem nunca serem retirados de alguem porque sao direitos 

legais e sao protegidos pelas constituigoes e legislacoes nacionais da maioria dos 

paises do mundo. 

No preambulo da Declaracao Universal dos Direitos Humanos, adotada 

pela Organizagao das Nagoes Unidas, em 1948, diz: 

"reconhecimento da dignidade inerente e ... direitos iguais e 
inalienaveis a todos os membros da familia humana constituem o 
fundamento da liberdade, da justiga e da paz do mundo ... o 
desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a 
atos de barbarie ... e essencial a protegao dos direitos dos homens 
atraves de um estado de direito, para que o homem nao seja 
compelido, em supremo recurso, a revolta contra a tirania e a 
opressao 

Ao final da 2 a Grande Guerra Mundial, paises aliados decidiram char 

uma organizagao mundial e internacional devotada a manutengao da paz e 

seguranga internacional. Sua formulagao deu-se por etapas, em Teera (1943), em 

Dumbarton Oaks (1944) e em Yalta (1945). Finalmente na Conferencia de Sao 

Francisco, em junho de 1945, cinquenta governos participaram da elaboragao das 

Cartas das Nagoes Unidas. Um Tratado multilateral que estabelece os direitos e 

deveres legais dos Estados Membros da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU). 

Passou a vigorar em 24 de outubro de 1945. Sua preocupagao primordial e com a 

paz e a seguranga internacional. Atraves da sua Carta Constitutiva criou-se padroes 

juridicos e instrumentais que visam a protegao dos direitos humanos sendo langados 

em Tratados multilaterais em forma de obrigagoes aos Estados Membros, entre eles 

incluem-se a proibigao do genocidio, da escravidao e do comercio de escravos, da 

tortura e da discriminagao racial, assim como a proibigao da privagao arbitraria da 

vida. 
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Em 10 de dezembro de 1948, fora aprovada em Assembleia Geral da 

Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) a Declaracao Universal dos Direitos do 

Homem, sendo aqui elencadas algumas passagens dos seus artigos: 

Artigo I - Todos os homens nascem livres e iguais em dignidades e 
direitos... (principio da isonomia) 

Artigo 11-1 . Todo homem tern capacidade para gozar os direitos e 
as liberdades estabelecidos nesta Declaragao, sem distingao ... 
2. ... nenhuma distingao fundada na condigao politica, juridica ou 
internacional do pais ou territorio a que pertenga uma pessoa ... 

Artigo V - Ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento ou 
castigo cruel, desumano ou degradante. (principio da dignidade) 

Artigo VI - Todos sao iguais perante a lei... 

Artigo IX - Ninguem sera arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
(...) (principio da presungao de inocencia) 

Estes preceitos acima descritos sao a base da Constituigao Federal 

elaborada em 05 de outubro de 1988, vislumbrando uma otica de valores acerca da 

aplicagao formal e legal de uso adequado de algemas; no seu Capitulo I (Dos 

Direitos e Deveres Individuals e Coletivos) a Constituigao federal versa: 

Artigo 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 
natureza, ... (principio da isonomia) 

(...) 

Ill - Ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; (principio da dignidade) 

XLIX - E assegurado aos presos o respeito a integridade fisica e 
moral; 

LXI - ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciaria competente, (...) 
(principio da presungao de inocencia) 

A norma constitucional susomencionada, por carecer de lei 

infranconstitucional que amplie seus efeitos, foi complementada pela Lei n° 9.455, de 

07 de abril de 1997, que descreve os crimes de tortura. Na tradigao nao muito 

distante do nosso direito, a tortura ou tormento consistia na inquirigao judicial, feita 

aos reus e as testemunhas de crimes graves, compelidas a dizer suposta verdade, 
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por meio de maus tratos do corpo, ou atemorizamentos, bem como das abominaveis 

ordalias onde o acusado era submetido aos mais terriveis suplicios. 

Era, pois, meio extraordinario de prova da autoria de infracao penal, 

subordinado ao prudente arbitrio do juiz. Meio restrito aos casos em que se 

cominava pena de morte (Assento do Tribunal da Relagao do Porto, de 16 de agosto 

de 1661), mas, apenas utilizavel, se e quando demonstrada antes a materialidade do 

delito, bem como a existencia de alguma prova contra o seu pretenso agente. 

Com a consolidacao dos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, 

que implementaram como direito fundamentals inerentes a toda pessoa humana a 

vida, liberdade, igualdade, entre outros, a tortura judiciaria caiu em desuso, em fins 

do seculo XVIII. A confissao do acusado vai abandonando a antiga prevalencia, ate 

descer ao devido ponto: de apenas possuir valor probante, se e quando, de modo 

coerente, acaba confirmada por outros elementos de conviccao. 

A abolicao da tortura como meio de prova, no processo penal, nao a 

fez evanuir, na realidade, continua subsistindo, qual forma, mais ou menos velada, 

de extrair confissoes e informes, por via de ameagas, ou mediante efetivo dano a 

integridade fisica, ou a saude dos suspeitos e testemunhas. 

Verifica-se, portanto, ainda que de forma velada, a condescendencia do 

sistema juridico e de seguranga ora vigente com o paradoxal uso de tortura para 

obter informagoes e confissoes e nesses casos, na maioria das vezes, as algemas 

acabam sendo instrumento viabilizador do sofrimento que e infligido a pessoa que 

esta sob tortura, num completo desvirtuamento de sua real e precipua finalidade, o 

que nao se pode conceber de forma alguma, tanto que para isso existem meios 

legais criados com o fulcro de coibir tais abusos. 

A Lei 4.898, de 09 de dezembro de 1965 regula o Direito de 

Representagao e o Processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, para 

os casos de abuso de autoridade e um desses meios. Este tipo de crime e cometido 

por funcionario publico no uso de suas atribuigoes ou quando o sujeito esta 

exercendo fungao publica, mesmo que temporariamente e sem remuneragao. Crime 

muito peculiar aos militares no exercicio de sua fungao, pois a lei confere as 

autoridades publicas um limite de competencia. Quern age fora deste limite legal 

abusa de sua autoridade e sera incutido nos ditames dessa Lei. 
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CAPJTULO 3 A NECESSIDADE DE REGULAMENTAQAO DO EMPREGO DE 

ALGEMAS 

3.1. A liberdade como direito natural do preso e a periculosidade presumida do 

reu/investigado com mandado de prisao expedido ou em flagrante delito 

No Estado de Direito, tem-se como principio basilar o que se 

convencionou chamar: presungao de inocencia. Isso significa, em face desse 

principio, que ninguem sera considerado culpado ou responsabilizado penalmente 

pela pratica deste ou daquele fato enquanto nao houver uma decisao judicial 

condenatoria irrecorrivel, ou seja, insuscetivel de modificagao. A proposito, a 

Constituigao Federal, em seu artigo 5°, inciso LVII, prescreve que: "Ninguem sera 

considerado culpado ate o transito em julgado de sentenga penal condenatoria." 

Fator relevante, pois coloca-se em pauta a seguinte questao: se existe 

mandado de prisao expedido, uma determinagao judicial para cumprimento de 

prisao, ha de se entender que o cidadao infrator a ser procurado para ficar em 

carcere requer cuidados especiais na sua apreensao. A periculosidade do individuo, 

embora por meios obscuros ao cumpridor do mandado, seja tida como zero ou 

minima, e impossivel usar padroes minimos de segurangas proprias ou de terceiros. 

Tem-se, pois que o instituto humano e de liberdade e a presungao 

"juris tantum" e de procura incessante por esse direito natural. E de se esperar uma 

reagao do mais pacifico ser humano que tornado de um impeto emocional debela-se 

contra uma guarnigao ou contra terceiros alheios ao fato e podera gerar serios 

danos fisicos e mentais aos envolvidos. 

Existem entendimentos doutrinarios e ate pretorianos no sentido de 

que faz parte do direito natural dos presos uma busca de liberdade fisica, ate por 

meios ilicitos como: fugas ou tentativas, rebelioes e motins, tanto que na casuistica 

verificam-se casos de presos que necessitam de cuidados medicos vitais tern 

buscado a liberdade quando sao internados. Nada obsta em soerguer recursos com 

fins exclusivos de liberdade, tanto e que nem mesmo o Codigo Penal Brasileiro 

erigiu a categoria de crime a atitude do preso que tenta fugir, excetuando os casos 

onde desta atitude remanescem lesoes ou danos ao patrimonio publico. A forma 

natural de qualquer especie viva esta em desenvolver caracteristicas peculiares ao 

seu meio de convivio adaptando-se a este, complementando-se e aprimorando-se 
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caso assim seja necessario; o comparative com os presos fica na observancia do 

que rege ate a propria Constituigao Federal em que todos sao livres perante a lei e 

e no seu encalco a perseguicao dos confinados em estabelecimentos prisionais. 

De acordo com julgamento do Habeas Corpus 73941, pelo STF, em 

voto dado pelo Min. Marco Aurelio, a fuga seria mesmo um direito natural do preso: 

"se de um lado a fuga nao pode ser considerada como fator negativo, tendo em vista 

circunstanciar direito natural, de outro nao menos correto e que a pratica delituosa a 

partir dela torna incontroversa a falta da indispensavel ressocializacao". 

Note-se que, por uma questao de juizo de antecipacao fatica, nao 

existem fundamentos juridicos para preve como o reu vai se comportar diante da 

leitura de um mandado de prisao ou ate mesmo um flagrante delito, um cidadao 

comumente calmo torna-se emocionalmente perturbado e podera vir a cometer fatos 

ate entao alheios a sua propria vontade. A aplicabilidade de algemas denota 

seguranga, proporcionalidade aos meios legais utilizados visando maior comodidade 

nos servigos executados pela forga operante. 

Recriminar o uso de algemas e querer que o policial aceite que a sua 

propria vida e menos importante que a do preso, quando, na verdade, ambas tern o 

mesmo valor. O policial, no exercicio regular da sua atividade e na forma legal, nao 

deve deixar de "algemar" o suspeito, por receio de constrangimento e eleger o valor 

subjetivo "imagem" como mais importante que o valor "vida". 

3.2. O equivoco da relagao algemas-forga. 

Constitui um grande erro a associagao que comumente se faz entre o 

uso de algemas e o emprego de forga, quando, na verdade, a algema e forma de 

neutralizagao da forga, de contengao e imobilizagao do delinquente. E menos 

traumatico, constrangedor, doloroso e arriscado imobilizar o acusado pelo recurso a 

algema, do que pelo acesso a tecnicas corporeas de imobilizagao. Resta consignar 

que, o ato de algemar nao e um constrangimento ilegal, o que deve ser recriminada 

e a prisao ilegal. 

Forga e algemas sao palavras propriamente antonimas, pois as 

algemas sao utilizadas no combate ao uso excessivo da forga fisica de forma ilicita e 

menos lesiva ao opressor. De acordo com o Dicionario Aurelio falando, algemas 

significa "forga", termo este em desuso no cotidiano pelo seu proprio sentido, porem, 
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em tempos remotos, esta mesma palavra ostentava o sinonimo de policia ou briosa 

no exercicio de sua fungao: "forga policial". Pretensiosamente pessoas leigas aos 

termos ou ao assunto tentam impregnar a terceiros dos conceitos de forga iguais aos 

de algemas, quando nos sabemos da atuagao moderada de um para conter a agao 

imoderada da outra. 

Inumeras tecnicas de imobilizagoes sao utilizadas para diminuir a 

resistencia do opressor, suas habilidades, bem como, sua forma mais audaz de 

manipular ataques de furia. Os mestres das artes marciais desenvolveram e 

aprimoram ensinamentos que possibilitam defender a si proprio ou a outrem sem 

inserir armas letais na abordagem pessoal e, ademais, as algemas sao empregadas 

como meio eficaz para desfecho das tecnicas operativas. 

As academias policiais militares preocupam-se em incutir e aplicar, 

cada vez mais, o emprego de tecnicas nao letais que possibilitam uma agao 

energica e proporcional sem causar maiores problemas fisicos ao cidadao infrator e, 

datavenha, o emprego de algemas e suporte fundamental para olvidar aqueles 

metodos; sua fungao norteadora de movimentos facilita e possibilita uma condugao 

mais celere e menos constrangedora ao imobilizado, pois seria lamurioso 

encaminhar pessoa detida atraves, a exemplo, de uma ou mais forgoes de bragos, 

perna ou pescogo num percurso demorado para fora de evento festivo ate o interior 

de viatura operacional. 

3.3. O uso de algemas e uma questao de bom senso 

Diversos ultimos acontecimentos vem cogitando e formando opinioes 

adversas sobre o emprego de tecnicas que, supostamente, denigram a imagem de 

pessoas ferindo assim principios constitucionais, entre elas esta o uso de algemas e 

o seu posicionamento no ordenamento juridico. Pessoas de certo "status sociaf, alto 

gabarito ou autoridades estao se tornando alvos da midia quando seus personagens 

sao encaminhados aos pes da justiga por deveras algemados. O que se releva 

saber: algumas prisoes e diligencias em gabinetes e residencias de autoridades, 

desde que resguardada pelo ordenamento juridico, refletem que em um Estado de 

Direito ninguem esta acima da lei. Todos, sem excegao, devem se submeter a 

ordem legal. Infelizmente, na pratica, isso nem sempre ocorria, pois "alguns nao 

eram tao iguais aos outros". 
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Fatos dessa natureza, se de um lado trazem a sensagao da 

imparcialidade da Justiga - pois esta cortando a propria carne-, de outra parte, 

podem trazer algumas inquietagoes, as quais podem ser questionadas, mas destarte 

nao esta na posigao de confronto e sim solugao imediata, sao elas: a) ha 

efetivamente indicios ou provas do envolvimento dessas pessoas com o crime, ou 

tudo nao passou de mais um grande sensacionalismo? b) Se tratasse de qualquer 

pessoa comum, os fatos seriam levados ao extase da questao, ou simplesmente 

mofaria nos arquivos da justiga? c) Nao se verifica nessa hipotese uma ofensa ao 

principio da igualdade? Sao duvidas que perpetuam e requerem medidas 

emergentes de uma legislagao mais igualitaria, conforme a Constituigao Federal 

preza, e esta nestas duvidas, nestes anseios a aplicagao das algemas como forma 

expressiva de justiga aos injustos. 

A Utopia do inatingivel Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA) 

vem sendo transponivel por uma serie de legados que denotam a verdadeira face 

daquele ordenamento. Versa-se que a crianga e principalmente o adolescente sao 

alvos de injustigas e colocados a margem da verdadeira razao psico-social, ou seja, 

fragilidade e produto de um meio desorganizado de sociedade; mas nota-se que em 

verdade uma grande maioria dos chamados "crimes-perfeitos" estao sendo 

executados por menores infratores e de camadas sociais ja com certo nivel de 

educagao e perspectiva de futuro promissor, contundo diante de uma legislagao, 

pode-se dizer, ineficaz aos seus ditames, deixam inertes crimes barbaros e 

inescrupulosos os quais aterroziam uma sociedade ordeira que necessitada de 

justiga para sobreviver nesta selva de valores ja nao tao relevantes, alem de 

envergonhar toda uma nagao por uma justiga injusta aos justos. 

Nesse diapasao, surge um contra-ponto que seria a problematica da 

utilizagao de algemas em menores infratores. E correto a sua utilizagao? Nada obsta 

o emprego imediato de algemas em menores infratores, pois na Legislagao 

pertinente ao Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 

1990, atualizada pela Lei n° 9.975, de 23 de junho de 2000, sequer redige ou veicula 

sobre a utilizagao: como e quando. Apenas no seu artigo 152 deixa explicito que 

qualquer regramento que nao dispuser no ECA devera ser subsidiariamente 

regulamentado pela legislagao penal ou processual pertinente: 
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(...) 

Artigo 152 - Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se 
subsidiariamente as normas gerais previstas na legislagao 
processual pertinente. (...) 

Como repetidamente ja foi dito, nao existe ordenamento juridico que 

regulamenta a utilizagao/emprego de algemas, apenas a Lei de Execugoes Penais 

(Lei 7.210/84) frisa atraves do seu artigo 199 que devera ser regrada por Decreto 

Federal e este ate hoje nao fora executado. Por analogia, estruturados em face da 

politica vigente, nos moldamos aos dizeres dos Artigos 284 e 292 do Codigo de 

Processo Penal, ou seja, usar-se-a a forga quando necessario e dentro dos criterios 

de proporcionalidade, previsibilidade e iminente perigo as pessoas envolvidas. 

Na ausencia de legislagao adequada, os Tribunais pathos tern exercido 

papel fundamental na correta interpretagao dos limites da utilizagao de algemas e 

quanto a proporcionalidade no seu manejo. A necessidade da utilizagao de algemas, 

ao contrario das hipoteses de prisao, deve ser diagnosticada pela autoridade policial, 

pelos seus agentes ou pela autoridade judiciaria, em face das circunstancias da 

prisao, do seu local e da condugao do preso. Entretanto, diante da inexistencia de 

disciplinamento legal para tal, nao ha duvidas de que essa avaliagao e um tanto 

quanto subjetiva e que, portanto, deve prevalecer o bom senso, o razoavel. A linha 

do legal e do arbitrio esta muito proxima. De um lado esta a necessidade em face da 

seguranga, isto e, para evitar uma fuga ou uma reagao. De outro, o uso das algemas 

com fins sensacionalistas, exibicionistas, de execragao publica, etc. 

Alguns casos mostraram que por um momento de negligencia ou ate 

por conveniencia deixou-se passar a aplicagao das algemas como forma de 

seguranga coletiva e causaram danos irreversiveis, passando estes casos a serem 

objetos de estudos psiquiatricos e doutrinarios em termos de seguranga publica e 

privada. 

Dentre esses casos, destacam-se o assassinato do juiz Rowland 

Barnes, 64 anos, e sua estenografa, Julie Brandau, na corte do Condado de Fulton, 

Atlanta, EUA, no mes de margo do ano de 2005, enquanto atuavam no julgamento 

de Brian Nichols, 34 anos, acusado de estupro, que, sem algemas e de impeto, 

conseguiu retirar a arma da policial responsavel por sua escolta e alveja-los. O 

acusado, depois de recapturado, foi descrito por seu advogado como pessoa "com 

uma personalidade tranquila e muito querido entre seus companheiros de trabalho" 
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e, trazendo para o Brasil o mesmo exemplo, acima citado, se repetiu em 29 de 

dezembro de 2005, no Mato Grosso do Sul, perto de Navirai, 

conforme noticiou o Diario do Mato Grosso do Sul online 

http://www.diarioms.com.br/leitura.php7can id=23&id=11064), um pecuarista de 

Itaquirai/MS, acusado de matar duas pessoas por causa de uma divida de R$ 50,00 

(cinqiienta reais) quando era conduzido de Itaquirai para Navirai, transportado sem 

algemas na parte traseira do veiculo Blazer da Policia Civil, porque era pessoa 

conhecida da regiao, sem antecedentes outros que nao o investigado, agarrou o 

volante e jogou a viatura contra uma carreta. O acidente matou o policial Antonio 

Aparecido Pessin, 47 anos, e feriu mais quatro pessoas. O fazendeiro fugiu, mas foi 

recapturado. 

O exposto mostra que o recurso as algemas se faz com fundamento no 

poder de policia inerente a autoridade publica e aos seus agentes. Esse aspecto nao 

se discute. O Estado, especialmente a policia, em face de sua natureza publica e do 

interesse publico a que estao revestidas suas acoes, tern o poder de fazer uso da 

forga, desde que necessaria, comedida e urgente, para executar suas atividades, 

sem a necessidade de solicitar ou se recorrer a cooperagao de outro poder. 

3.4. Policia e algemas: doutrinas, tecnicas e praticas. 

E necessario que se combata a otica deturpada da imagem miliciana 

quando o assunto e utilizagao dos meios moderados para contengao da forga ou 

aplicagao dos moldes operantes para cercear agao de opressor(es) realizando a sua 

real fungao no quadro dos profissionais: "Manter a Ordem Publica e a Seguranga 

Social". 

Os Policiais, de um modo geral, sao capacitados ao longo de cursos 

preparatories e capacitores durante a sua carreira, doutrinando-o para uma 

realidade social previsivel, mas que se transforma rotineiramente, porem estao eles, 

em regra, atualizados, conscientes e centrados nestas mudangas. 

As Policias Federals, Ferroviarias Federais, Rodoviarias Federals e as 

Policias Civis ou Judiciarias, todos com cursos preparatories que perduram em 

media seis meses; bem como, as Policias Militares onde o aprendizado instrutorio, 

para levar o profissional ao campo de trabalho, variam com jornadas entre oito 

meses para soldados ate quatro anos para oficiais; tudo dentro de uma visao 

http://www.diarioms.com.br/leitura.php7can
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futurista a luz das regras infligidas pelos tramites legais pertinentes no ordenamento 

juridico patrio. 

Tomando como base o ambito das Policias Militares, precisamente no 

Estado da Paraiba, vislumbra-se o seu metodo de aprendizado dentro da Academia 

Militar do Cabo Branco sediada na cidade de Joao Pessoa - PB; tendo uma estrutura 

fisica com Colegio Militar (1° e 2° Graus), quadra de esportes (Volei de praia, futebol 

de salao, etc.), pista de atletismo (corridas rasas e de fundo, saltos, arremessos, 

etc.), Ginasio poliesportivo (futebol de salao, volei de quadra, basquetebol, etc.), 

campo de futebol, sala de musculacao (com varios aparelhos e instrutores 

formados), pistas de treinamentos militares (circuitos envolvendo forga, habilidade e 

raciocinio rapido), biblioteca (com livros, trabalhos e revistas dos mais variados 

temas), stands de tiros (instrucoes e cursos preparatories), refeitorios, auditorio, 

complexo administrative onde esta o CFAP (Centro de Formagao e Aperfeigoamento 

de Pragas) e a Academia de Oficiais, ambos voltados a formagao de soldados, 

cabos, sargentos e oficiais tanto da Policia Militar como do Corpo de Bombeiros 

Militares. O Centro de Ensino da Policia Militar oferece ainda cursos de 

aperfeigoamentos para sargentos militares e para capitaes militares. 

Ressalte-se ainda, a existencia de um intercambio entre estados da 

federagao onde militares se revezam vindo ou indo para realizarem seus cursos 

intercalados. Todos os cursos de formagao e aperfeigoamento sao remunerados 

com bolsas de estudos que correspondem aos salarios dos militares. Aplicam-se 

instrugoes e cursos preparatories para rotinas policiais com eventos, extra-

curriculares, para credenciar e aprimorar os conhecimentos doutrinarios dos militares 

com novas tecnicas e taticas buscadas nas policias de todo o mundo, inclusive ate 

com a presenga de instrutores internacionais. Nao menos importante esta o grupo 

seleto de instrutores e monitores da Paraiba com exemplar situagao de docentes, ou 

seja, cursos nos mais variados estados da federagao, America do Norte, Central e 

do Sul, alem da Europa e Asia, fazendo parte, inclusive da Forga Nacional de 

Seguranga Publica, 6rgao Federal criado para suprir as carencias da Nagao e 

atualmente responsavel pela seguranga do Panamericano no Rio de Janeiro agora 

em 2007. 

Os modulos aplicados na Academia Militar do Cabo Branco estao 

dentro de uma otica voltada ao bem estar social e Seguranga Publica, por base e 

utilizado o curso de Formagao de Sargentos criado pelo Artigo 13 do Decreto 



39 

Estadual 7.505, de 03 de fevereiro de 1978, que aprova o Regulamento de 

Competencia dos Orgaos previstos na Lei n° 3.907, de 14 de julho de 1977; e 

oferece as seguintes disciplinas curriculares para o sargento combatente: 

Administragao Financeira e Orgamentaria, Chefia e Lideranga, Defesa Pessoal, 

Didatica, Educagao Fisica e Desportos, Etica Profissional, Historia da PMPB, 

Informatica, Ordem Unida, Organizagao Institutional, Portugues e Correspondencia 

Oficial, Psicologia Aplicada, Relagoes Humanas, Criminalistica, Defesa Civil, 

Doutrina de Policia Ostensiva, Tecnica Policiais de Pragas Desportivas e Eventos de 

Choque, Tecnica de Atendimento Pre-Hospitalar, Tecnica de Inteligencia Policial, 

Tecnica de Tiro Defensivo, Tecnica Policiais em Estabelecimentos Prisionais, 

Tecnicas Policiais de Protegao ao Meio Ambiente, Tecnica Policiais de Transito 

Urbano e Rodoviario, Tecnicas de Prevengao e Combate a Incendios, 

Telecomunicagoes Operacionais, Direito Aplicado a Atividade Policial Militar, Direito 

Judiciario Militar, Direito Penal e Processual Penal Brasileiro, Direitos Humanos e 

Introdugao ao Direito Administrative Alem destas disciplinas ainda se oferecem 

especificas aos bombeiros militares e aos sargentos especialistas, como: mecanico, 

corneteiro, saude, musico, intendencia, telecomunicagoes, entre outras. 

Entre tempos, com aprovagao do Ministerio da Educagao e Cultura 

(MEC), sao ministrados cursos preparatories de tecnicas e taticas com o fim proprio 

de atualizar a corporagao para a dinamica no servigo de rua ou nos servigos de 

prestagao social, alem de serem encaminhados militares a outros estados ou paises 

para buscar estes conhecimentos com novas tecnicas, os quais irao repassar a 

corporagao os bens cultos adquiridos; por demais outros militares ainda, de forma 

onerosa com custas pessoais, procuram conhecimentos em cursos part iculars 

oferecidos por instituigoes credenciadas somente as habilidades profissionais de 

Seguranga Publica, a exemplo temos a TISBRASIL e a CATI, que ministram tecnicas 

israelenses e da Swat americana, respectivamente, alem de outras tantas das 

policias do mundo inteiro e sempre voltadas a formagao do miliciano as atividades 

laborais com menos lesividade ao maior patrimonio da humanidade que e a vida. 

E tema desta pesquisa o uso e aplicagao das algemas na atividade 

policial e o seu embate com as normas vigentes ou nao no nosso ordenamento 

juridico e buscando coadunar a discussao com a realidade local, pesquisou-se nos 

modulos aplicados no Curso de Formagao de Sargentos da PMPB algumas 

observagoes sobre diretrizes dentro da otica do trabalho e dentre encontramos 
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quatro disciplinas as quais moldam o perfil do policial militar que se pretende formar 

e aplicar as suas habilidades adquiridas no seio social como responsavel direto por 

suas acoes ordenadas. 

A sociedade e a razao de ser dos orgaos de seguranga, cabendo, pois 

ao Policial Militar, agir, desenvolver sua atividade, com o maximo de zelo e dar o 

melhor de sua capacidade profissional. O policial devera ser imparcial na solugao de 

qualquer ocorrencia; nao devendo exagerar em suas acoes, mas buscar diminuir a 

gravidade dos fatos. Servir a comunidade de forma humana e fraterna e a prestar-

Ihe a seguranga necessaria. Respeitar os direitos constitucionais e os direitos 

humanos objetivando preservar o pleno exercicio da cidadania. Exercer com 

autoridade, eficiencia e probidade, as fungoes que Ihe couberem em decorrencia do 

cargo. Por tudo se forma um perfil dentro da sua etica profissional. 

Em conformidade com os preceitos da Universalidade dos Direitos 

Humanos os Direitos Fundamentals das Pessoas devem ser primados em todos os 

seus valores, dentre os quais: os valores basicos onde a atividade policial militar, por 

estar relacionada com os direitos das pessoas, depende da observagao de certos 

valores indispensaveis ao respeito a cidadania. Na legalidade pressupoe-se que as 

condutas estejam dentro dos parametros estabelecidos na lei, ou por ela nao 

proibidas. O militar violento, corrupto, ou que aja fora dos parametros da lei deve ser 

denunciado tanto pela sociedade, como pela propria corporagao. Toda pessoa deve 

ser valorizada e respeitada, sem qualquer discriminagao por sexo, raga, idade, 

fungao. Tratar como fator de reciprocidade, ou seja, quern nao gosta de ser 

injustigado nao comete injustiga com o semelhante, todas as pessoas merecem o 

mesmo tratamento e tambem de forma igualitaria, pois devem ser tratados 

igualmente sem privilegios e/ou discriminagoes. 

Ha tambem os niveladores dos trabalhos militares, entre eles o fator 

moderagao onde se busca um equilibrio evitando-se a precipitagao e a intolerancia, 

nao perdendo a humildade necessaria para reconhecer suas proprias limitagoes e 

nao cometer abuso de autoridade; e o fator do principio da presungao de inocencia 

que prima por um militar preparado fisico, intelectual e emocional para poder manter 

a serenidade mesmo atuando em contato com pessoas aflitas, com problemas e 

necessitadas, deve partir do principio de que todas as pessoas sao inocentes e so 

deve mudar deste posicionamento diante de fatos concretos, porem nunca deve 

deixar de tomar as necessarias medidas de seguranga pessoal. 



41 

Como bons formadores intelectos e de atuagao profissional relatados 

nos ultimos tres topicos importa evidenciar como doutrinam os instrutores a respeito 

do uso de algemas na atividade profissional. O modulo Direito Aplicado a Atividade 

Policial em seu capitulo - Do emprego de algemas e prisao especial - reitera que o 

Codigo de Processo Penal nao faz mencao ao uso de algemas no ato da prisao, 

entretanto no Codigo de Processo Penal Militar encontra-se texto sobre o tema no 

seu artigo 234 § 1°: "O emprego de algemas deve ser evitado, desde que nao haja 

perigo de fuga ou de agressao da parte do preso, e de modo algum sera permitido 

nos presos a que se refere o artigo 242". Cabendo a propria autoridade avaliar, em 

cada caso, a necessidade do emprego ou nao de algemas. Nao se pode ignorar 

contudo as reacoes de resistencia do preso, sejam nos atos de prisao, guarda ou 

condugao, pois poe em risco a integridade fisica do proprio agente policial 

responsavel pelo detento. Trata das regalias do artigo 242 onde sao registrados 

como prisao especial de certas pessoas, que em razao da profissao ou fungao e por 

terem o direito a prisoes distintas dos presos comuns nao se devem, por hipotese 

alguma, colocar as algemas, sao eles: a) os Ministros de Estado; b) os 

Governadores ou Interventores de Estado ou territorios, o prefeito do Distrito 

Federal, seus respectivos secretarios e chefes de policia; c) os Membros do 

Congresso Nacional, dos Conselhos da Uniao das Assembleias Legislativas dos 

Estados; d) os cidadaos inscritos no livro do merito das ordens militares e civis 

reconhecidos em lei; e) os Magistrados; f) os Oficiais das Forgas Armadas, das 

Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, inclusive os da reserva 

remunerada ou nao e reformados; g) os oficiais da marinha Mercante Nacional; h) os 

diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional; i) os ministros do 

Tribunal de Contas; e j) os ministros da confissao religiosa. 

Ja no modulo Doutrina de Policiamento Ostensivo em seu capitulo -

procedimentos para algemar - revela os procedimentos basicos para algemar, 

dentre os principais, tern o de algemar sempre o preso com as maos para traz e o de 

colocar firmemente no pulso, mas nao aperta-la a ponto de se tornar 

demasiadamente desconfortavel, ou causar ferimentos. 

Conforme se percebe, as policias adotam medidas que asseguram 

garantias ao preso, mas tambem devem assegurar instrumentos de controle, de 

seguranga pessoal da equipe policial para a condugao diligente e eficaz do preso. As 

algemas nao servem apenas para garantia de seguranga da equipe policial ou para 
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assegurar a integridade fisica do preso em flagrante delito ou por ordem judicial, no 

caso especifico de atos de policia judiciaria. Ha uma terceira razao: inibir a agao 

evasiva do preso e atos irracionais num momento de desespero. Nesse ponto, 

pouco importa a periculosidade do agente, sua estrutura corporea, idade ou status 

politico e social, nem o tipo de delito praticado e revelador da personalidade do reu 

ou de suas condigoes psicologicas que podem variar diversas vezes no dia ou por 

alteragoes hormonais, podendo mesmo um pai ou mae de familia transtornado se 

tornar um assassino em nome da defesa da honra familia, o que se aprimora e poe 

em pratica e uma total responsabilidade para garantir a integridade fisica das 

pessoas envolvidas. 

3.5 Policiamento Comunitario 

A intengao de salientar o policiamento comunitario empregado de 

forma eficaz em alguns estados da federagao atraves de cidades polos, nesta 

discussao sobre o uso de algemas, e para nortear uma solugao emergente aos 

problemas sociais desenvolvidos pela falta de estrutura socio-politico na grande 

maioria das cidades onde o indice de violencia deixou de ser uma preocupagao e 

passou a figurar como uma eclosao de valores. 

Em termos salienta-se que e um descaso dos politicos que so visam 

poder e chegam as camadas menos desenvolvidas da populagao apenas em epoca 

de eleigao; dos coordenadores de bairros eleitos pela vontade popular, mas que o 

requinte e visando uma campanha para vereador; clubes de servigos que so 

defendem seus interesses e dos seus membros interessados em status; ou os 

orgaos de seguranga dos quais se detalham aqueles bairros como causadores de 

problemas e mediadores de uma inseguranga aos que de bem possam conviver 

naquela cidade. E o verdadeiro problema, qual e? Sera que se busca uma solugao 

imediatista para tal? A sociedade foi transformada num palco de brincadeiras e 

travessuras? Alguns estudiosos revelam que uma forma eficiente e imediata esta 

surtindo um efeito, ate inesperado, mas continuo quando se fala de controle e 

melhoria social. Atraves de orgaos de repressao, como a policia ostensiva, 

vislumbramos um embate de valores onde a comunidade comega a olhar a policia 

como uma solugao e nao mais como um problema, pois, antes, o que seria de facil 

resolugao transformava-se em caos quando policiais despreparados ou estressados 
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com sua rotina protagonizavam um teatro de operacoes voltado a atos de violencias 

e injusticas para com os envolvidos tendo solugao imediata, porem, sem eficiencia. 

O policiamento comunitario e hoje visto como uma forma incidental de 

correspondencia mutua entre os orgaos de seguranga publica, autoridades em suas 

mais diversas modalidades e cidadaos comuns que procuram reduzir os problemas 

depreciativos de sua comunidade por meio de um termo bastante comum, contundo 

de pouca fundamentagao nos dias atuais: CONFIANQA. 

Em pesquisa conseguiu-se focar um especialista no assunto o entao 

Major PM e Comandante do Grupamento de Policiamento em Areas Especiais do 2° 

Batalhao de Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Cavalcanti Vianna 

ele enfatiza varios enfoques a respeito da policia comunitaria e nos ajuda a entender 

o seu real sentido e emprego. 

Relata que muitos comandantes de policia ainda se acham na ideia de 

que ja realiza um papel relevante diante de uma sociedade norteadora de 

problemas, afinal dentro das policias ja mantem um contato direto com o publico, 

conduzindo alienados mentais, realizando partos, socorrendo feridos, fazendo a 

ronda escolar e um policiamento voltado ao turismo e ao ecossistema, levando 

enfermos ao Hospital e realizando um infinito numero de outras agoes, as quais nao 

deixam de ser uma prestagao social, mas nao se elenca como ponto crucial na 

solugao dos problemas. Dentro desta observagao por que as policias estariam 

excluidas do que se entende que seja a filosofia do policiamento comunitario? 

Faltam as instituigoes uma consciencia de que a mais importante tarefa que devera 

desempenhar e a organizagao comunitaria. 

Muitas tarefas devem ser efetivas: a principal e dividir a 

responsabilidade pela melhoria da comunidade com os cidadaos, no planejamento e 

na implementagao do policiamento comunitario, isto reforgara a construgao de uma 

solida e construtiva relagao com a sociedade. E preciso, no entanto, que haja 

empenho da Policia Militar em adequar suas estrategias e prioridades as 

expectativas locais. Mobilizar os seus esforgos e recursos na busca de respostas 

preventivas para os problemas locais; ao inves de reagir contra os incidentes, no 

momento dos sintomas e viaveis problemas passariam a trabalhar para a solugao 

deles proprios. 

A nogao do que constitui um problema varia desde uma perspectiva 

criminal a uma gama enorme de disturbios que levam o cidadao a evocar o poder 
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publico. A expectativa e de que ao contribuir para o encaminhamento de solucoes 

aos problemas, o policiamento comunitario atraira a boa vontade e a cooperacao 

dos cidadaos, alem de contribuir para eliminar condigoes propiciadoras de sensacao 

de inseguranga, desordem e criminalidade. A implementagao desses novos 

conceitos com certeza impulsionara reformas voltadas ao aprimoramento da 

percepgao deste tipo de policiamento. Impoe-se um estilo radicalmente diverso de 

trabalho, envolvendo descentralizagao dos processos decisorios e proximidade com 

a comunidade local. 

Poder-se-ia dizer que a ideia de Policia Comunitaria poderia ser 

descrita como um posicionamento filosofico que afirmaria que os objetivos da fungao 

da Policia, a natureza dos servigos envolvidos, os meios utilizados para presta-los e 

a avaliagao de sua adequagao deveriam ser formulados e desenvolvidos com base 

nas experiencias, necessidades e normas especificas da comunidade local, assim 

como nos ditames da lei e dos procedimentos vigentes. 

Os Policiais Comunitarios tern como preocupagao constante a 

resolugao preventiva dos problemas, na medida em que andam por suas 

comunidades, alocados permanentemente a ela, a fim de que possam ter o tempo, a 

oportunidade, e a continuidade para desenvolver esta nova parceria com a 

comunidade. Com tal enfoque, a missao da Policia Comunitaria e redefinida em 

relagao a resolugao dos problemas, de modo que o sucesso ou fracasso dependem 

da qualidade do resultado (problemas resolvidos) mais do que simplesmente dos 

resultados quantitativos (numero de prisoes, armas e drogas apreendidas). 

Continua-se a usar as medidas quantitativas, mas elas deixam de serem as unicas 

usadas. 

A Policia Comunitaria deve acreditar que nao se pode impor ordem na 

comunidade de fora para dentro, mas que as pessoas devam ser encorajadas a 

pensar nela como um recurso a ser utilizado para ajuda-las a resolver os seus 

problemas atuais. Nao e uma tatica a ser aplicada e depois abandonada, e sim uma 

nova filosofia e uma estrategia organizacional que fornece a flexibilidade capaz de 

atender as necessidades e prioridades locais, a medida que elas mudam atraves do 

tempo. 

Os Policiais Comunitarios deverao ser receptivos as sugestoes e ideias 

dos cidadaos, e devem ser criativos e inovadores ao traduzir estas colaboragoes em 

agoes que ajudem a resolver os problemas enfrentados pela comunidade. Os 
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Policiais Comunitarios tambem precisarao de liberdade e autonomia, podendo 

organizar ate eventos comunitarios. Nao pode existir horarios especificos de 

trabalho, apenas uma media de quarenta horas semanais, um percurso em que 

possam visitar uma mesma residencia com intervalos entre tres dias e um cartao de 

visitas com telefones e possivel caixa de recados. Isso exige uma grande dose de 

confianca entre os Policiais Comunitarios, os seus supervisors e os membros da 

comunidade onde atua. A confianga e essencial, ja que o Policial precisa ter a 

liberdade de fazer o que e melhor para o bairro, a filosofia que norteara o trabalho da 

Policia Comunitaria baseia-se principalmente em uma atitude mental. 

A flexibilidade exigida nesse tipo de servigo implica na constante 

avaliagao das medidas utilizadas para avaliar sua implantagao e desenvolvimento. 

Alem de ser eficaz e eficiente, devera ser um servigo prestado a todos igualmente. 

Todos podem acessa-lo e todos serao tratados igualmente. 

Algumas metodologias de trabalhos devem ser imprescindivelmente 

aplicadas, em caso contrario perdera o seu valor probatorio. Devem ser prestadas 

reunioes com representantes da comunidade para identificar os problemas do bairro, 

priorizando-os e indicar representantes que formarao um comite de implantagao dos 

trabalhos de Policia Comunitaria. Tragado o perfil da comunidade local, devera 

verificar quais as dificuldades que se enfrentam para o exercicio dos direitos e 

garantias individuals e coletivas e o grau de seguranga, registrar e analisar os 

resultados que implicam nas dificuldades de se ter uma qualidade de vida melhor e 

identificar responsaveis capazes de auxiliar na resolugao dos problemas apontados, 

possibilitando que se atinja as metas fixadas. 

3.6. Necessidade de um projeto de lei sensato. 

A partir da perspectiva de uma concepgao iluminista, o homem deixa 

de ser encarado como meio para galgar a condigao de fim. O Estado perde a sua 

condigao de fim e passa a ser encarado como meio propulsor para que o homem, 

como ser humano, tanto no enfoque individual, como coletivo, desenvolva suas 

potencialidades e seu bem estar com dignidade. 

Isso ja conduz a ideia de que o Estado, mesmo quando langa mao da 

norma como forma de proteger determinados valores, deve utilizar o caminho menos 

gravoso para atingir o fim desejado. A preocupagao deve estar voltada para que o 
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direito ou interesse que se pretende proteger seja de conteudo valorativo superior ao 

restringido. Dai compreender-se porque se admite a prisao do autor de um 

homicidio, por exemplo, posto que o direito a vida seja superior ao direito a 

liberdade; porque o sistema juridico-penal brasileiro, a exemplo de outros paises, 

optou pela pena ou medida alternativa em relacao as infracoes penais de medio e 

pequeno potencial ofensivo, ao inves da pena de prisao. 

Tudo isso e uma questao de "custo-beneficio". Nao se discute que o 

Estado, em fungao da defesa do interesse publico e ate mesmo do particular, esta 

autorizado a restringir direitos individuals, porem, na medida da necessidade e da 

adequacao dos meios utilizados. O que nao se admite e o excesso, o arbitrio. 

Proporcionalmente tudo e correto, desde que realizado dentro das "regras do jogo". 

O Estado e que, por meio do seu ordenamento juridico constitucional e 

infraconstitucional, estabelece os parametros, as "regras do jogo". 

A norma, sobretudo a constitucional, explicita ou implicitamente, 

estabelece os valores merecedores de protegao e os meios para a sua realizagao. 

Cabe ao legislador inicialmente e posteriormente ao aplicador e executor do direito 

manter o equilibrio entre o custo-beneficio. 

Essas prisoes e diligencias em gabinetes e residencias de autoridades, 

desde que resguardada pelo ordenamento juridico, refletem que num Estado de 

Direito ninguem esta acima da lei. Todos, sem excegao, devem se submeter a 

ordem legal. Infelizmente, na pratica, isso nem sempre ocorre, pois "alguns nao sao 

tao iguais aos outros". 

Outrora, pensando-se em tornar iguais os desiguais comega a se 

colocar em execugao uma imposigao de valores destinados a mudar de vez este 

quadro; algumas prisoes ultimamente realizadas colocaram em pauta os valores 

morais, eticos e justos em questao pelos diretamente envolvidos nos 

acontecimentos; a midia de um lado cobrando igualdade, fomentando a verdade, a 

sociedade revelando os mascarados, os algozes e alguns poucos preocupados com 

uma imagem farsante de bandidos do colarinho branco tentando obscurecer a 

justiga com infriltagoes legais para defender, talvez, os verdadeiros marginais desta 

democracia desvairada de escandalos. Fatos dessa natureza, se de um lado trazem 

a sensagao da imparcialidade da Justiga - pois esta cortando a propria carne-, de 

outra parte, podem trazer algumas inquietagoes, como por exemplo: a) ha 

efetivamente indicios ou provas do envolvimento dessas autoridades com o crime, 
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ou tudo nao passou de mais um grande sensacionalismo? b) em se tratando de 

pessoa comum, a perda dos valores morais ou das condicoes de justiga, por 

arbitrariedade, por protegao da imagem ou por constrangimento, em tese, seria 

aludida, ou fora mais um "cidadao infrator" fora de circulagao temporaria? c) Nao se 

verifica nestas hipoteses uma ofensa ao principio da igualdade? 

Diante de inumeras prisoes de ilustrados cidadaos pela Policia Federal, 

alguns profissionais do Direito e politicos vem questionar o uso irrestrito desse 

recurso, em especial porque entendem que clientes, empresarios e detentores de 

mandato eletivo nao oferecem risco potencial social ou periculosidade. Nao se faz 

mister querer enveredar por caminhos ja trilhados e ramificar para beneficiar meia 

duzia de pessoas incomuns, que detem de forma antietica principios que denigrem a 

imagem de um pais populoso e sangrado de tantas injustigas sociais. 

O legislativo e capaz de legislar sobre materias ilustres e com tanta 

maestria a ponto de alguns dispositivos legais tornarem-se modelos mundiais e, no 

entanto, desprezam-se os valores morais, a margem de ordenamento ou lei para 

assegurar os precedentes dum objeto que reluz os grilhoes da justiga: as algemas. 

E bem verdade que se busca justificar quaisquer atos a favor ou contra 

o uso adequado ou inadequado das algemas, mas ao certo nada de concreto se 

manifesta para discernir e nao mais causar polemicas em agoes que envolvem a sua 

aplicagao. 

Tem-se um afago na Lei de Execugoes Penais, precisamente, no artigo 

199 que determina um ordenamento atraves de lei federal; existem no Codigo de 

Processo Penal nos seus artigos 284 e 292 determinagoes para o uso comedido da 

forga e de meios necessarios para conte-la, em caso de resistencia, mas de forma 

vaga na interpretagao; no Codigo de Processo Penal Militar veicula o emprego de 

algemas no seu artigo 234 § 1°, mas em casos de extrema necessidade, nos casos 

de fuga ou de agressao por parte do opressor, mas recua diante dos beneficiados 

pelos figurados no seu artigo 242; os Estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro, 

preocupados com o sistema penitenciario criaram decretos para regulamentar o uso 

de algemas nos tramites dos moldes carcerarios; os espagos aereos e aquaviarios 

regulam como emergente, em caso de iminente perigo, a utilizagao das algemas 

para transporte ou detengao de infratores; alguns projetos de lei, ultimamente 

propostos a votagao, preocupam-se com a imagem dos parlamentares ou 

autoridades que possam ser envolvidos em escandalos. 
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Nota-se uma preocupagao em ferver agua e nao em cortar a lenha 

para queimar, ou seja, o facil e atrativo porque e facil. Jogando no assunto percebe-

se que quando se e ferido por alguem ou algo, logo se busca um favorecimento 

particular e esquece-se de quern foi atropelado ou deixado pra tras, com e o caso de 

alguns legisladores; se nao existe nada que atrapalhe nao se deve construir algo 

que venha a favorecer o obstaculo. Alguns poucos legados podem transmitir uma 

ideia de como seria o uso de algemas se ela fosse regulamentada e como forma 

analoga cogitam uma possibilidade de forga para equiparar-se a algemas, claro que 

e sabido que esta recrimina o uso excessivo daquela. Algumas tecnicas empregadas 

permitem um posicionamento voltado ao constrangimento, ou ao abuso de 

autoridade e por vezes ate tortura, ademais nada obsta o emprego de algemas e a 

sua potencial necessidade de uso desde que seja dentro das limitagoes, de forma 

dedutivel pelo agente aplicador e documentada para salvaguardar a conduta. 

A preocupagao em lograr uma regulamentagao pertinente as algemas 

e a necessidade de sua padronizagao e inegavel. Qual a quantidade de algemas 

permitidas? Pode algemar pes e maos? As maos devem ser algemadas para frente 

ou para tras? As algemas devem ser colocadas no momento da leitura do mandado 

de prisao ou depois de neutralizado qualquer perigo potencial? E permitido algemar 

na frente de reporters e fotografos, com o fim de aumentar a tiragem de periodicos? 

O policiamento comunitario seria uma forma justa de enveredar pelos problemas 

internos de uma distinta comunidade e, atraves de conhecimento e mutua ajuda, 

diminuir as maiores casuisticas de violencia contra o patrimonio e contra a 

incolumidade fisica das pessoas; e juntando a inteligencia com uma praticidade 

tecnica de imobilizagao legalizada, teriamos a formula do sucesso para quiga dizimar 

quaisquer eventualidades drasticas de decoro moral e reproduzir um sistema 

evolutivo de respeito aos padroes sociais de cultura, lazer e respeito ao proximo. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

A problematica do uso de algemas consubstanciou-se na necessidade 

de regulamentacao do seu uso, posto que a polemica em torno da materia e oriunda 

do fato de, na ausencia de um parametro geral, existirem posicoes conflitantes onde 

de um lado, alguns entendem que o uso de algemas deve ser restrito, 

necessariamente uma excegao. Por outro lado, ha posigoes no sentido de que, na 

busca da seguranga pessoal tanto dos agentes atuantes na prisao e condugao do 

detento, como do proprio preso ou conduzido, deve ser regra. 

Ao longo da pesquisa, almejou-se demonstrar atraves da abordagem 

inicial acerca do historico das algemas, demonstrando-se desde o conceito e os 

aspectos etimologicos do vocabulo, ate a evolugao historica do seu manejo no 

mundo e no Brasil, ocasiao em que se verificou que com o passar dos anos, e 

felizmente com a ampliagao e consolidagao de direitos fundamentals inerentes ao 

ser humano como vida, liberdade e igualdade, as algemas foram deixando de ser 

vistas e utilizadas precipuamente como objeto de tortura e despidas desse estigma 

passaram a ser encaradas como utensilio de seguranga. 

Num momento posterior, a pesquisa concentrou-se na analise do 

vacuo legal existente em torno do assunto, bem como das formas utilizadas para se 

preencher esse vazio, buscou-se com isso demonstrar as leis esparsas que os 

estados-membros e determinados setores (transporte aereo e aquaviario) adotaram 

na perspectiva de sanar o problema, mas no desempenho de suas atividades. Foi 

enfocado tambem que a aplicagao subsidiaria dos dispositivos contidos no Codigo 

de Processo Penal Militar, onde e prevista a exclusao do uso em determinadas 

pessoas, ja nao encontra guarida diante da nova ordem constitucional preconizadora 

de um Estado Democratico de Direito que prima pela igualdade de todos perante a 

lei. Desta feita, ficou evidenciado que restou aos tribunais, aplicadores do direito, a 

incumbencia de firmar um entendimento coerente com a nova ordem e dar uma 

resposta as situagoes emergentes atinentes ao fato, que diuturnamente surge e 

esperam solugao. 

Em seguida, restringindo o trabalho pro ambito de uma visao mais 

empirica, pratica, procurou-se evidenciar a forma como a policia e orientada e 

treinada nas escolas preparatorias, enfatizando os ensinamentos que sao 

transmitidos para uma melhor utilizagao casuistica das algemas, bem como 
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apresentando as tecnicas propriamente ditas, de quando se deve algemar alguem 

com as maos a frente do corpo, quando as maos devem estar atras, o cuidado que 

se deve ter na hora de fecha-las para nao atingir a integridade fisica do preso, enfim, 

todos esses detalhes que tern que ser observados no cotidiano. Apontou-se ainda 

como possivel solugao a adogao e instalagao do policiamento comunitario, ocasiao 

em que foi demonstrado no que consiste e como se daria esse tipo de policiamento, 

associada a implementagao de uma lei sensata, momento em que se mencionou os 

projetos de lei existentes na area. 

Depreendeu-se ao longo do presente trabalho, que a pilastra bazilar do 

uso de algemas como regra deve ser o bom senso aquilatado pelos principios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Nao se admitindo excessos que venham a 

macular direitos fundamentals do preso, mas tambem nao se abolindo ou 

restringindo demais o seu uso, posto que, numa prisao ou condugao, a seguranga 

dos policiais e da propria sociedade esta em questao. 
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ANEXO A 

Figura 1 - Algema de pulso em ago inox - utilizada nos diversos tipos de condugao 
dos detentos chegando a 500 kilograma-forca com corrente na parte de jungao das 
argolas; 

Figura 2 - Algema de pulso em ago inox - utilizada nos diversos tipos de condugao 
dos detentos chegando a 500 kilograma-forga com dobradiga na parte de jungao das 
argolas; 

Figura 3 - Algema de dedo em ago inox - utilizada nos diversos tipos de condugao 
dos detentos chegando a 150 kilograma-forga com corrente na parte de jungao das 
argolas. Este tipo de algemas nao e aconselhada no servigo policial militar por 
causar lesoes mais pertinentes nos conduzidos; 

Figura 4 - Algema de dedo em ago inox - utilizada nos diversos tipos de condugao 
dos detentos chegando a 150 kilograma-forga fixa na parte de jungao das argolas. 



56 

Este tipo de algemas nao e aconselhada no servigo policial militar por causar lesoes 
mais pertinentes nos conduzido; 

Figura 5 - Algema de tornozelo em ago inox - utilizada na condugao dos detentos, 
especialmente, em estabelecimentos prisionais, chegando a 500 kilograma-forga de 
correntes na parte de jungao das argolas; 

Figura 6 - Algema descartavel em PVC com lacre - utilizada na condugao dos 
detentos, para evitar contatos com sangramentos, evitando doengas transmitidas por 
contato sanguineo. Atualmente e a mais usual devido a sua comodidade e conforto; 

Figura 7 - Algema pulso/cintura em ago inox - utilizada na condugao dos detentos, 
ate 500 kilogrma-forga. Utilizada nos transportes de remogao de detentos entre 
presidios ou casas de detengao; 
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Figura 8 - Algema pulso/cintura/tornozelo em ago inox - utilizada na condugao dos 
detentos, ate 500 kilograma-forga. Utilizada nos transportes de remogao de detentos 
entre presidios ou casas de detengao; 

Figura 9 - Forma correta de utilizagao das algemas de pulso sendo elas postas com 
os bragos estendidos para traz do opressor com as palmas das maos voltadas para 
fora, dificultando quaisquer atos de agressividade com as maos; 

Figura 10 - Durante a condugao do detento, o policial coloca-o do lado contrario a 
arma, conduzindo-o pela algema e sempre procurando manter um dialogo com o 
mesmo para conhecer o perfil do acusado e tambem discernir sobre os seus direitos; 

Figura 11 - Exemplo de postura com reu preso nas Sessoes em Plenario nos 
Tribunais de Juri Popular, neste exemplo o detento, algemado com as maos para 
traz, esta ou sendo interrogado ou informado de sua sentenga; 
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A N E X O B 

PRIMEIRA TURMA DO STF PROFERE IMPORTANTE DECISAO NA CONHECIDA 

"OPERAQAO DOMINO" 

INFORMATIVO 437 - "OPERAQAO DOMINO": PRINCJPIO DO JUIZ NATURAL E 
IMUNIDADE PARLAMENTAR - 1 - A Turma, por maioria, indeferiu habeas corpus 
impetrado em favor do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondonia, denunciado, com terceiros, com base em investigagoes procedidas na 
denominada "Operacao Domino", pela suposta pratica, como lider de organizagao 
criminosa, dos delitos de formagao de quadrilha, corrupgao, exploragao de prestigio, 
concussao, lavagem de dinheiro e outros. No caso, a prisao cautelar do paciente 
fora decretada em virtude do estado de flagrancia decorrente do crime de quadrilha. 
Alegava a impetragao: a) incompetencia de Ministra do STJ para determinar a 
custodia e, em consequencia, julgar a agao penal proposta perante aquela Corte e 
b) nulidade da prisao, por inobservancia da imunidade parlamentar (CF, art. 53, § 3°, 
c/c o art. 27, § 1°), haja vista que esta somente permitiria a prisao em flagrante de 
crime inafiangavel, a qual deve ser comunicada a Assembleia Legislativa do referido 
Estado-membro, para que os seus pares possam resolver sobre a medida. Ainda 
aduzia que, na especie, a prisao seria incabivel, dada a afiangabilidade do crime de 
quadrilha. HC 89417/RO, rel. Min. Carmen Lucia. 22.8.2006. (HC-89417.) 

"OPERAQAO DOMINO": PRINCJPIO DO JUIZ NATURAL E IMUNIDADE 
PARLAMENTAR - 2 - Com relagao a incompetencia da autoridade coatora, 
considerou-se inexistente a alegada ofensa ao principio do juiz natural. Asseverou-
se que, na hipotese, a presenga de membros do Tribunal de Justiga local e do 
Tribunal de Contas do Estado, supostos integrantes da aludida organizagao 
criminosa, atrairia a competencia do STJ para processar e julgar o paciente. Assim, 
tendo em conta a conexao entre os processos, os demais co-reus deveriam ser 
julgados perante o foro da autoridade detentora da prerrogativa de fungao. Concluiu-
se, destarte, que a decisao impugnada encontrava-se em consonancia com as 
normas constitucionais e infraconstitucionais (CPP, artigos 77 e 78), bem como com 
a jurisprudencia prevalente sobre a materia (Enunciado da Sumula 704 do STF). HC 
89417/RO, rel. Min. Carmen Lucia. 22.8.2006. (HC-89417). 

"OPERAQAO DOMINO": PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL E IMUNIDADE 
PARLAMENTAR - 3 - No tocante a imunidade parlamentar, ressaltou-se que o 
presente caso nao comportaria interpretagao literal da regra proibitiva da prisao de 
parlamentar (CF, art. 53, §§ 2° e 3°), e sim solugao que conduzisse a aplicagao 
efetiva e eficaz de todo o sistema constitucional. Aduziu-se que a situagao descrita 
nos autos evidenciaria absoluta anomalia institucional, juridica e etica, uma vez que 
praticamente a totalidade dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondonia estaria indiciada ou denunciada por crimes relacionados a mencionada 
organizagao criminosa, que se ramificaria por varios orgaos estatais. Assim, tendo 
em conta essa conjuntura, considerou-se que os pares do paciente nao disporiam de 
autonomia suficiente para decidir sobre a sua prisao, porquanto ele seria o suposto 
chefe dessa organizagao. Em consequencia, salientou-se que aplicar o pretendido 
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dispositivo constitucional, na especie, conduziria a resultado oposto ao buscado pelo 
ordenamento juridico. Entendeu-se, pois, que a excepcionalidade do quadro haveria 
de corresponder a excepcionalidade da forma de interpretar e aplicar os principios e 
regras constitucionais, sob pena de se prestigiar regra de excecao que culminasse 
na impunidade dos parlamentares. O Min. Sepulveda Pertence destacou em seu 
voto a incidencia do art. 7° da Lei 9.034/95, que veda a concessao de fianga aos 
integrantes de crime organizado, o qual compreende o delito de quadrilha. Vencidos 
os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurelio que deferiam o writ ao 
fundamento de ser aplicavel a imunidade parlamentar. HC 89417/RO, rel. Min. 
Carmen Lucia, 22.8.2006. (HC-89417). 

ATENCAO: Do acordao podem ser extraidas algumas conclusoes importantes: 

1) Havendo conexao ou continencia e tendo o(s) crime(s) sido cometidos por 
agentes que ostentam prerrogativa de fungao de julgamento em tribunais 
diversos, prevalece como foro de atragao o tribunal de maior graduagao (cf. 
art. 78, III, CPP); 

2) As regras previstas nos § § 2° e 3° do art. 53 da Constituigao Federal sobre 
imunidade parlamentar nao sao absolutas, podendo ser afastadas no caso 
concreto quando o seu respeito possa acarretar resultado oposto ao buscado 
pelo ordenamento juridico; 

3) O STF acabou reconhecendo a validade do art. 7° da Lei n° 9.034/1995, que 
veda a concessao de liberdade provisoria nos casos de crimes cometidos por 
organizagoes criminosas, o que reforga o entendimento de determinada 
parcela da doutrina que entende nao ter a citada lei validade pela ausencia de 
uma conceituagao de organizagao criminosa. 

PRIMEIRA TURMA DO STF PROFERE IMPORTANTE DECISAO A RESPEITO DE 

CRITERIOS PARA O USO DE ALGEMAS 

INFORMATIVO 437 - USO DE ALGEMAS E CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1 - A 
Turma deferiu habeas corpus em que conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
de Rondonia denunciado, com terceiros, com base em investigagoes procedidas na 
denominada "Operagao Domino" pleiteava fosse a ele garantido o direito de nao ser 
algemado e nem exposto a exibigao para as cameras da imprensa. Na especie, a 
Min. Carmen Lucia, relatora, concedera liminarmente salvo conduto ao paciente para 
que nao fosse algemado em sua condugao ao STJ, local onde processada a agao 
penal contra ele instaurada. Tendo em conta que o paciente encontra-se preso e 
que o seu pedido estende-se a obtengao da ordem para que as autoridades policiais 
nao voltem a utilizar algemas em qualquer outro procedimento, considerou-se 
inexistente, nessa parte, o prejuizo da impetragao. Em seguida, esclareceu-se que a 
questao posta nos autos nao diz respeito a prisao do paciente, mas cinge-se a 
discussao sobre o uso de algemas a que fora submetido, o que configuraria, 
segundo a defesa, constrangimento ilegal, porquanto sua conduta em face da prisao 
fora passiva e o cargo por ele ocupado confere-lhe status similar ao dos membros da 
magistratura, o qual, nos termos do Codigo Penal Militar, nao se sujeita ao uso 
daquele instrumento. Asseverou-se que as garantias e demais prerrogativas 
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previstas na CF (art. 73, § 3°) concernentes aos Ministros do Tribunal de Contas da 
Uniao referem-se ao estatuto constitucional, enquanto os preceitos repetidos, por 
simetria, na Constituigao do referido Estado-membro, a condigao legal. Ademais, 
salientou-se a natureza especial da norma processual penal militar. Afirmou-se, no 
ponto, que somente por analogia seria permitido o aproveitamento desta para a sua 
aplicagao ao presente caso. HC 89429/RO, rel. Min. Carmen Lucia, 22.8.2006. (HC-
89429). 

USO DE ALGEMAS E CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 2 - No tocante a 
necessidade ou nao do uso de algemas, aduziuse que esta materia nao e 
tratada, especifica e expressamente, nos Codigos Penal e de Processo Penal 
vigentes. Entretanto, salientou-se que a Lei de Execugao Penal (art. 199) 
determina que o emprego de algema seja regulamentado por decreto federal, o 
que ainda nao ocorreu. Afirmou-se que, nao obstante a omissao legislativa, a 
utilizacao de algemas nao pode ser arbitraria, uma vez que a forma 
juridicamente valida do seu uso pode ser inferida a partir da interpretacao dos 
principios juridicos vigentes, especialmente o principio da proporcionalidade e 
o da razoabilidade. Citaram-se, ainda, algumas normas gue sinalizam 
hipoteses em gue aguela podera ser usada (CPP, artigos 284 e 292; CF, art. 5°, 
incisos III, parte final e X; as regras juridicas gue tratam de prisioneiros 
adotadas pela ONU, N. 33; o Pacto de San Jose da Costa Rica, art. 5°, 2). 
Entendeu-se, pois, que a prisao nao e espetaculo e que o uso legitime- de algemas 
nao e arbitrario, sendo de natureza excepcional e gue deve ser adotado nos casos e 
com as finalidades seguintes: a) para impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reagao 
indevida do preso, desde gue haia fundada suspeita ou iustificado receio de gue 
tanto venha a ocorrer; b) para evitar agressao do preso contra os proprios policiais, 
contra terceiros ou contra si mesmo. Concluiu-se que, no caso, nao haveria 
motivo para a utilizagao de algemas, ja que o paciente nao demonstrara reagao 
violenta ou inaceitagao das providencias policiais. Ordem concedida para 
determinar as autoridades tidas por coatoras que se abstenham de fazer uso 
de algemas no paciente, a nao ser em caso de reagao violenta que venha a ser 
por ele adotada e que coloque em risco a sua seguranga ou a de terceiros, e 
que, em qualquer situagao, devera ser imediata e motivadamente comunicado 
ao STF. HC 89429/RO, rel. Min. Carmen Lucia, 22.8.2006. (HC-89429) 
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A N E X O C 

Texto integral de Proposigoes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N 9 185, DE 2004 

Regulamenta o emprego de algemas em todo o territorio nacional. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Esta Lei regulamenta o emprego de algemas em todo o territorio nacional. 

Art. 2° As algemas somente poderao ser empregadas nos seguintes casos: 

1 - durante o deslocamento do preso, quando oferecer resistencia ou houver 
fundado receio de tentativa de fuga; 

II - quando o preso em flagrante delito oferecer resistencia ou tentar fugir; 

III - durante audiencia perante autoridade judiciaria ou administrativa, se houver 
fundado receio, com base em elementos concretos demonstratives da 
periculosidade do preso, de que possa perturbar a ordem dos trabalhos, tentar fugir 
ou ameacar a seguranga e a integridade fisica dos presentes; 

IV - em circunstancias excepcionais, quando julgado indispensavel pela 
autoridade competente; 

V - quando nao houver outros meios idoneos para atingir o fim a que se destinam. 

Art. 3° E expressamente vedado o emprego de algemas: 

I - como forma de sangao; 

II - quando o investigado ou acusado, espontaneamente, se apresentar a 
autoridade administrativa ou judiciaria. 

Art. 4° Os orgaos policiais e judiciarios manterao livro especial para o registro das 
situagoes em que tenham sido empregadas algemas, com a indicagao do motivo, 
lavrando-se o termo respectivo, que sera assinado pela autoridade competente e 
juntado aos autos do inquerito policial ou do processo judicial, conforme o caso. 

Art. 5° Qualquer autoridade que tomar conhecimento de abuso ou irregularidade 
no emprego de algemas levara o fato ao conhecimento do Ministerio Publico, 
remetendo-lhe os documentos e provas de que dispuser, necessarios a apuragao da 
responsabilidade penal. 

Art. 6° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao. 

JUSTIFICAQAO 
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O presente projeto de lei busca suprir uma grave lacuna no ordenamento 
juridico nacional: a regulamentagao do emprego de algemas. Ve-se, com freqiiencia, 
os direitos fundamentals do preso serem afrontados, principalmente quando, sob o 
foco da midia, sao, sem qualquer necessidade concreta, usados como meio de 
propaganda policial ou politica, e expostos pelo proprio Estado e curiosidade 
popular. 

A regulamentagao do emprego de algemas, segundo o art. 199 da Lei n° 
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execugao Penal), deve serfeita por meio de 
decreto presidencial (art. 84, IV, da Constituigao Federal). Todavia, apos vinte anos 
da publicagao da LEP o Poder Executivo nao cumpriu com seu desiderato. A 
solugao, ate mesmo em decorrencia da importancia que a materia exige, deve ser 
atraves de iniciativa deste Poder Legislative, meio legitimo no atual regime de direito. 

Saliento que a proposta em aprego abraga os valores positivados na Carta 
Politica de 1988 e regulamenta a materia com base em tres requisitos fundamentals: 
indispensabilidade da medida, necessidade do meio e justificagao teleologica, em 
respeito aos principios constitucionais da proporcionalidade, da presungao da 
inocencia e da dignidade da pessoa humana. 

O presente projeto de lei tern como inspiragao a Declaragao Universal dos 
Direitos Humanos da Organizagao das Nagoes Unidades, de 1948, que proibe o 
tratamento desumano ou degradante (artigo V); o Pacto de San Jose da Costa Rica, 
de 1969, que prescreve que toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com 
o respeito devido * dignidade ao ser humano (art. 5*, item 2); e a Declaragao 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que determina o absoluto 
respeito ao principio de que todo acusado e inocente, ate provar-se-lhe a 
culpabilidade (artigo XXVI). 

Todos esses principios foram incorporados a Constituigao Federal de 1988, e 
o Codigo Penal, em seu art. 38, ja reafirmava tais principios estabelecendo que o 
preso conserva todos os direitos nao atingidos pela perda da liberdade, impondo-se 
a todas as autoridades o respeito a sua integridade fisica e moral. 

Portanto, deve-se evitar, em tributo a essas conquistas da civilizagao 
humana, a exposigao dos presos a midia, aos holofotes da politica e a ignominia 
perante a sociedade. Enfim, urge ao Brasil abragar de vez a sua condigao de Estado 
Democratico de Direito, para impedir, salvo fundada necessidade, qualquer forma de 
tratamento que implique na equiparagao entre o acusado e o culpado. 

Sala das Sessoes, 

Senador DEMOSTENES TORRES 

Fonte: 
Secretaria-Geral da Mesa 
Duvidas, reclamagoes e informagoes: Secretaria-Geral da Mesa 

Senado Federal - Praga dos Tres Poderes - Brasilia OF - CEP 70165-900 - Fone: 
(61)3311-4141 


