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RESUMO 

A Constituigao Federal definiu o perfil politico-constitucional do Brasil como urn 

Estado Democratico de Direito que visa assegurar os direitos fundamentais para que 

todas as pessoas tenham acesso aos direitos de viver em seguranga, paz e 

dignidade. Dessa forma, nao se pode olvidar que a utilizagao de algemas deve ser 

manejada de forma cautelosa e com bom senso, de modo a nao ferir direitos e 

garantias. E justamente no que tange ao disciplinamento de tais instrumentos que 

desponta a problematica do presente trabalho, posto que o ordenamento juridico 

brasileiro carece de disposigao legal que regulamente o emprego desses 

instrumentos de forma eficaz, unissona e coerente. A Lei de Execugao Penal era a 

unica norma federal a prever o uso de algemas, a qual necessita de urn decreto 

regulamentador. No Estado de Sao Paulo, o Decreto n° 19.903/50, regulou o uso de 

algemas. Porem, com a recente alteragao do Codigo de Processo Penal, foi 

disciplinado o uso de tais instrumentos, especificamente quando da presenga do 

preso no plenario do Juri. Finalmente, o STF regulamentou a questao, atraves da 

Sumula Vinculante n° 11. Objetivo geral deste trabalho pretende-se analisar as 

normas que se referem ao tema e, principalmente, o aparente conflito existente entre 

o poder de policia, a lei processual e os principios constitucionais, mormente o do 

estado de inocencia e o da dignidade da pessoa humana, bem como afronta a 

imagem da pessoa, quando exposta algemada, o possivel dano a sua integridade 

fisica, trazendo a baila se o delito de constrangimento ilegal, abuso de autoridade e 

lesoes corporais podem sobreviver ao ato de algemar. Igualmente, tem-se como 

objetivos especificos a investigagao dos aspectos conceituais, a evolugao do 

emprego de algemas; enfatizar as principais leis esparsas federals ou estaduais que 

expressamente fazem mengao a materia. Para tanto, sera utilizado o metodo 

exegetico-juridico, auxiliado pelo metodo historico-juridico, a fim de proceder a 

pesquisa bibliografica. A conclusao apontada pela pesquisa desenvolve-se no 

sentido de que o principio da dignidade da pessoa humana nao pode ser aviltado 

pelo poder estatal, tornando inaceitavel a conduta abusiva fundada no aspecto 

negativo do poder de mando. 

Palavras-chaves: Algemas. Direitos Fundamentais. Dignidade da Pessoa Humana. 



ABSTRACT 

The Federal Constitution defined the political constitutional profile of Brazil as a 

Democratic State of Law that seeks to ensure the fundamental rights that all people 

who have access rights to live in security, peace and dignity. It is precisely with 

respect to the disciplining of such instruments as the problem emerges from this 

work, since the Brazilian legal system lacks legal provision regulating the use of 

these instruments effectively, unison and consistently. The Law of Penal Execution 

was the only federal standard to provide the use of handcuffs, which requires a 

regulatory decree. In Sao Paulo, Decree 19903/50 regulated the use of handcuffs. 

But with the recent amendment of the Criminal Procedure Code, it was disciplined 

the use of such instruments, specifically in the presence of the prisoner on the Jury 

plenary. Finally, the Supreme Federal Court regulates the issue of Precedents by 

paragraph 11. Therefore, the objective of this work, it will analyze the rules that relate 

to the subject and particularly the apparent conflict among the police power, the 

procedural law and constitutional principles, especially the state of innocence and 

dignity of the human person, as an affront to the image of the person, when exposed 

handcuffed, the potential damage to their physical integrity, bringing to light the 

offense of unlawful restraint, abuse of authority and personal injury can survive the 

act of handcuffing. Equally, it has specific objectives to the investigation of the 

conceptual evolution of the use of handcuffs as well as how to treat the native legal 

system and foreign law; emphasize the main few laws that federal or state explicitly 

mention to the subject. Therefore, it will use the legal-exegetical method, aided by the 

historical-legal, to make the literature. The conclusion suggested by the research 

develops in the sense that the principle of human dignity can not be debased by state 

power, when it emphasizes the respect for the rights of the individual, making it 

unacceptable to improper conduct based on the negative side of power of command. 

Keywords: Handcuffs. Fundamental Rights. Dignity of the Human Person. 
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1 INTRODUQAO 

Com esta pesquisa, analisar-se-a o emprego de algemas e a sua relagao com 

o principio da dignidade da pessoa humana que deve ser observado pelas 

autoridades policiais em seus atos. Outrossim, para se chegar a este exame torna 

imprescindivel que se proceda investigagao acerca da legislagao e da doutrina que 

versa sobre a aludida questao. Constata-se que diante da inexistencia de norma 

especifica, consequentemente, de doutrina a respeito do tema justifica a 

necessidade de esclarecimentos quanto ao uso de tais instrumentos no ambito 

juridico brasileiro. 

O tema gera inseguranga juridica, longe de ser pacificado na doutrina 

tratando-se de urn assunto controvertido nos meios academicos. Entretanto, foi 

tratado com enfase, ocupando urn espago nunca antes atingido no mundo juridico, 

na midia e na propria populagao, em virtude das operagoes realizadas pela Policia 

Federal, que desencadearam nas prisoes de autoridades e membros da elite 

nacional com a exposigao dos detidos algemados frente as cameras de televisao. 

O presente estudo e guiado pelo metodo historico-evolutivo, com o escopo de 

abalizar a evolugao concernente ao uso de algemas ao longo das produgoes 

legislativas nacionais pautadas nos parametros Constitucionais; do metodo 

exegetico-juridico, para se proceder a analise das diversas normas juridicas. Como 

tambem, do metodo bibliografico para fundamentar teoricamente as discussoes 

promovidas a partir das leituras realizadas, com o intuito de englobar um significativo 

numero de conhecimentos e fundamentos teoricos existentes acerca do tema. Tais 

subsidios perpassam por estudiosos do universo juridico, alem das constantes 

consultas feitas as legislagoes esparsas, bem como norteado pelos principios 

constitucionais ate abordar a Sumula Vinculante n°11 do Supremo Tribunal Federal. 

O trabalho tern por objetivo generico investigar as normas que se relacionam 

com o tema, verificar o aparente conflito existente entre o poder de policia, a lei 

processual e os principios constitucionais, constatar se ha violagao ao direito de 

imagem da pessoa que e exposta algemada bem como o possivel dano a sua 

integridade fisica e analisar a ocorrencia ou nao dos delitos de constrangimento 

ilegal, abuso de autoridade e lesoes corporais que podem surgir do simples ato de 
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algemar. Dentre os objetivos especificos, procurara auferir os aspectos conceituais, 

a evolugao no emprego de algemas, a disciplina da materia no ordenamento juridico 

patrio enfatizando as principals leis esparsas federals ou estaduais e examinar a 

existencia de lesao ao principio da dignidade da pessoa humana. 

No primeiro capitulo serao feitas algumas consideragoes gerais acerca das 

algemas, enfatizando seu conceito, etimologia, origem e historico do seu emprego 

no Brasil e no mundo. Realizar-se-a ainda urn levantamento cronologico da 

legislagao patria relativa ao emprego de algemas, enfatizando aspectos importantes 

de diplomas legais, como por exemplo, os artigos 284 e 292 do Codigo de Processo 

Penal Brasileiro, artigos 234 § 1° e 242 do Codigo de Processo Penal Militar, artigo 

199 da Lei de Execugao Penal e algumas resolugoes estaduais que versam sobre o 

tema. Analisar-se-a tambem as ultimas regulamentagoes decorrentes da Lei n° 

11.689/08 e da Sumula Vinculante n° 11 do STF. 

O segundo capitulo demonstrara a problematica em relagao ao uso das 

algemas que poderao ensejar violagoes aos direitos fundamentais da pessoa 

humana, como por exemplo, lesao ao direito de imagem. Questionar-se-a ainda 

nesse capitulo a relagao existente entre o emprego de algemas e o abuso de 

autoridade bem como a possibilidade de danos a integridade fisica tendo em vista 

que este e urn instrumento habil a ocasionar a tortura e constrangimento ilegal. 

Analisar-se-a ainda as alteragoes advindas da Lei n° 11.689/08 que regulamenta a 

utilizagao de algemas nas audiencias e nos julgamentos realizados pelo Tribunal do 

Juri. 

No terceiro capitulo sera examinado o surgimento da dignidade da pessoa 

humana atraves de varias concepgoes que deixaram a sua contribuigao para a 

historia. Abordara tambem acerca do aparente conflito existente entre o poder de 

policia, a lei processual e os principios constitucionais, mormente o estado de 

inocencia e da dignidade da pessoa humana. Sera feita uma analise critica sobre o 

uso de algemas e a sua relagao com o principio da dignidade da pessoa humana. 
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2 DOS ASPECTOS GERAIS R E F E R E N T E S AS ALGEMAS 

Preliminarmente, antes de adentrar ao tema desta pesquisa monografica 

torna-se necessario fazer uma breve analise sobre o significado da palavra algemas, 

e de suas variantes, da qual e possivel depreender-se o verdadeiro uso do 

instrumento tao-so pela sua cognigao literal. 

Analisara ainda no decorrer deste capitulo questoes acerca da origem e da 

razao da criacao, bem como examinara a evolugao no emprego das mesmas. Alem 

deste estudo, buscara investigar que o referido instrumento restritivo da liberdade 

tern como finalidade garantir a seguranga da sociedade, do executor da prisao e as 

vezes ate mesmo velar pela integridade fisica da pessoa que esta sendo presa pelas 

autoridades ou pelos policiais. 

Ademais, sera estudado o ordenamento juridico com a finalidade de visualizar 

a existencia de leis ou de outros atos normativos que tratem da utilizagao de 

algemas. 

2.1 Etimologia e o conceito de algemas 

O conceito trazido por Bueno (1963, p.240) esclarece que "a palavra algemas 

vem do arabe al-jemme ou al-jemma, significando pulseira, sendo uma heranga da 

ocupagao arabe da Peninsula Iberica". 

Fazendo uma analise mais sociologica do termo e do proprio objeto, tem-se 

que ele possui uma conotagao negativa, sempre remetida a urn ato de restrigao da 

liberdade, coagao fisica, dentre outros. 

O Dicionario Aurelio (2001, p.31) conceitua algemas como cada uma de urn 

par de argolas metalicas, com fechaduras, e ligadas entre si, usada para prender 

alguem pelo pulso. Ou ainda, conforme o Dicionario da Lingua Portuguesa (1987, p. 

184) entende por algemas: 
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O instrumento de forca, em geral metalico, empregado pela Justica Penal, 
com que se prendem os bracos de alguem, pelos punhos, na frente ou atras 
do corpo, ao ensejo de sua prisao custodia ou em caso de simples 
contencao. 

Dessa forma, tem-se que as algemas vem a ser um instrumento que tern por 

finalidade cercear a liberdade, visto tolher a locomocao prendendo os bracos de 

alguem pelos pulsos. 

O termo tornou-se comum a partir do seculo XVI, embora grilhoes ou 

simplesmente ferros, fossem tambem frequentemente usados, vale ressaltar que o 

nome grilhoes vem do espanhol grillos, os mesmos possuem cognacao diferente de 

algemas, pois com base real no seu uso, incorporam uma imagem negativa de 

punigao e de suplicio, ausente nas algemas, ja que os grilhoes eram mais usados 

especificamente nos tornozelos 

Quern bem demonstra tal diferenca entre esses dois instrumento nos 

primordios do seu uso e Vieira (apud HERBELLA 2008, p. 22) "o habito dos ferros 

resgatam-nos com os seus proprios ferros, passando as algemas as suas maos e os 

grilhoes a seus pes". 

Transcorrendo pelo nascedouro de tais instrumentos, conforme menciona 

Burns (1994), pode-se dizer que a pratica de se limitar os movimentos de alguem 

atraves da contencao de suas maos e de seus pes, remota aos tempos 

mesopotamicos ha 4.000 anos. Visto existir extensa arte, especialmente em 

ceramica, mostrando individuos com as maos amarradas as costas. Tendo como 

finalidade o uso preparar as vitimas para rituais de suplicio. 

Segundo menciona Pitombo (1985) somente registra-se o uso de algemas 

para aprisionar, por volta do seculo XVI. Antes disso, constata-se que as mesmas 

eram utilizadas para a contencao de pessoas que eram submetidas a rituais de 

sacrificios. Observa-se que 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. 

Nesse interregno, tais objetos eram utilizados tanto como meio de contencao fisica, 

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

durante a instrucao do processo ou para forgar o reu a confessar delitos ou descobrir 

cumplices. 
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Decorrido esse periodo, surge a concretizacao e a consolidagao das garantias 

fundamentais inerentes a dignidade da pessoa humana, fazendo com que as 

torturas e os castigos ora empregados aos prisioneiros fossem mitigados. De tal 

forma, a finalidade das algemas passa a ser entendida precipuamente como um 

instrumento que tolhe a forga fisica, sendo seu uso direcionado ao cerceamento da 

liberdade com intuito de preservar a seguranca de todos no momento da prisao e 

nao mais ser empregado para o suplicio. 

2.2 Historico Legislativo do uso de algemas no Brasil 

A prisao e as penas de encarceramento, como hoje se conhece, sao 

invencoes recentes. Antes disso menciona Foucault (2004) que criminosos, em sua 

maioria, eram mantidos presos apenas enquanto aguardavam os seus julgamentos 

ou execugao das sentengas, geralmente pecuniarias, de trabalhos forgados, castigos 

fisicos ou morte por suplicio. 

Alem das formas conhecidas de imposigao de sofrimento, grilhoes e correntes 

eram empregados como uma forma encontrada para provocar dores e desconforto. 

Dessa forma, a tortura era um metodo aceito e ate mesmo recomendado com o 

intuito de se obter informagoes sobre o crime e o acusado. 

A despeito de todas as penas e sofrimentos empregados, foi editado por D. 

Pedro, enquanto Principe Regente, um Decreto em 23 de maio de 1821, embora o 

referido diploma distanciava-se da realidade da epoca. Assim, comenta Pitombo 

(1985, p. 24): 

Na Exposicao de Motivos verberam alguns governadores, juizes criminals e 
magistrados, os quais violando o Sagrado Deposito da Jurisdicao, que se 
Ihe confiou, mandam prender por mero arbitrio, e antes da culpa formada, 
pretextando deniincias em segredos, suspeitas veementes e outros motivos 
horrorosos a humanidade, para impunemente conservar em masmorras, 
vergados com o peso de ferros, homens que se congregaram convidados 
pelos bens que Ihes oferecera a Instituicao das Sociedades Civis, o primeiro 
dos quais e, sem diividas, a seguranca individual. 
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Prossegue, o autor, ponderando sobre as prisoes, que jamais deveriam servir 

com o objetivo de flagelo a quern quer seja, posto que a sua finalidade deveria ser 

unica e exclusivamente a de guardar pessoas. Assim, as prisoes, o uso de 

correntes, algemas, grilhoes e outros ferros, utilizados para o martirio, estavam 

implicitamente abolidos, sobretudo quando se verifica que nas prisoes estao 

contidos homens ainda nao julgados por sentenga fina. 

Porem, mesmo com leis e decretos formalmente instituidos, faziam-se letras 

mortas, sem aplicacao ou efetividade. Assim, diversas penas privativas de liberdade 

incluiam o uso de ferros para confer os prisioneiros. 

No Brasil Imperial, os condenados eram mantidos em situacoes precarias e 

submetidos a requintes de crueldades. Desta forma, menciona Lima (1949, p.37): 

"que a legislagao penal do Imperio, em certos pontos dominada ainda pelos 

preceitos barbaros do direito medieval, conheceu a pena de gales". 

Os condenados a penas de gales ficavam sujeitos, pelo Codigo Criminal do 

Imperio de 1830, em seu artigo 44, andar com calcetas no pe e correntes de ferro, 

juntas ou separadas, e a empregar-se em trabalhos publicos da Provincia onde 

houvesse sido cometido o delito, a disposigao do Governo. Vale ressaltar que o 

referido diploma legal nao sujeitava, porem, as mulheres, os menores de 21 e os 

maiores de 60 anos. O referido Codigo permitia a utilizagao da forga fisica apenas 

quando fosse realmente necessario, pautado na defesa propria. Dessa forma elucida 

Vieira (apud HERBELLA 2008, p. 39): 

O Codigo de Processo Criminal do Imperio autorizava tambem, o executor 
da ordem de prisao a empregar o grau de forga necessaria para efetuar a 
prisao, justificando mesmo o uso de armas, para defesa propria, 
considerando-se justificavel o ferimento ou mode do reu. 

A lei n° 261, de 03/12/1841, que impos reforma ao Codigo de Processo 

Criminal do Imperio, deixou intocavel o mencionado artigo que autoriza o emprego 

da forga. Enquanto ainda vigorava a aludida legislagao, foi editado um Decreto de n° 

4.824, de 22 de novembro de 1871, que regulamentava a Lei n° 2.033, de 20 de 

setembro de 1871. 

O referido Decreto, em seu artigo 28, vedava expressamente o deslocamento 

de presos com ferros, algemas ou cordas, salvo o caso extremo de seguranga, que 

deveria ser justificado pelo condutor, sob pena de multa. Com o tempo, a pena de 
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gales foi comutada em servigo a ser realizado em obra publica, pois esta previsao ja 

se encontrava no proprio decreto instituidor. Assim, os condenados empregados em 

obras publicas e servigos externos normalmente usavam grilhoes, para embaragar 

tentativas de fuga e evidenciar sua condicao de preso ao povo. 

Almeida (1999, p. 33) demonstra que: 

A preocupacao em utilizar esses condenados nos trabalhos publicos era 
grande, pois se encontram, ao longo de 1830, varios documentos trocados 
entre a vice-presidencia da provincia e a Camara sobre o numero de gales 
na Cadeia, as correntes e outros apetrechos necessarios para o trabalho 
nos logradouros, a questao de escoita(RGCPSO, Registro Geral da Camara 
Sao Paulo, 1830). Dos cerca de 70 presos da Cadeia, havia neste ano 19 
gales, sendo sete com penas perpetuas e 12 temporarias. 

A pena de gales ha muito estava instalada no direito patrio. Assim, a mesma, 

estava compilada no Livro V das Ordenacoes Filipinas, passou para o direito do 

Imperio e foi aplicada durante muito tempo, sendo esta pena aplicada aos crimes de 

pirataria, insurreicao, perjurio, homicidio, roubo, latrocinio, dentre outras. Conforme 

preleciona Lima (1949. p. 38): 

Acabou por ser abolida do sistema brasileiro atraves de um Decreto, editado 
pelo Governo provisorio, tendo recebido o n° 774, em 20 de setembro de 
1890. O fim dessa pena muito deve a revolta dos tratadistas que a 
consideravam nao propiciarem nenhum tipo de regeneragao, muito pelo 
contrario, apenas propiciava ainda mais a degradacao do homem. 

Nesse sentido, portanto, a supressao foi confirmada no artigo 72, paragrafo 

20, da Constituicao de 1891. Porem, como excegao, ainda as algemas, cordas e 

grilhoes continuavam a ser utilizados. Dessa forma, atesta Salla (1999, p. 51): 

A lei, porem, mesmo diante dessa abolicao, teve de prover a casos 
excepcionais, como a da indisciplina dos presos, que pode ensejar a sua 
colocacao a ferros, consoante ao artigo 49 do Regulamento dos Carcereiros 
e que tambem fora autorizado pelo regulamento da Casa de Correcao do 
Distrito Federal, n° 8.626, de 13/10/1910, dispondo sobre a imposigao de 
ferros no caso de extrema necessidade, artigo 79 n° 6. 

O mencionado autor ainda cita que a Lei Imperial de 1° de outubro de 1828 

estabelecia a existencia de quatro Comissoes da Camara Municipal por ano de 

inspegao de prisoes civis, militares e eclesiasticas, com no minimo cinco membros. 
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Referenda importante, pois, esta no fato de entender, que as Comissoes 

relatavam que era mais apropriado isolar os presos do que carrega-los a ferros, 

preocupando-se em restringir o uso de algemas e correntes, concedendo-lhes 

relativa liberdade de movimentos, ainda que dentro do cerceamento representado 

pela propria vida carceraria. Entretanto, durante o Segundo Imperio, importante 

mudanga foi implementada referente uso das algemas, retomado, em seu emprego 

punitivo, aosja presos. 

Preleciona Salla (1999) com relagao as praticas feitas nas prisoes realizadas 

no Estado de Sao Paulo que o regulamento da Casa de Corregao, em seu artigo 46, 

consagrava que os presos estavam sujeitos as seguintes penas disciplinares: 

trabalho solitario e de tarefa; restrigao alimentar ou jejum a pao e agua; cela escura; 

transferencia de uma classe mais favorecida para outra mais austera e ferros, no 

caso de extrema necessidade, e por ordem da Comissao Inspetora. 

Ve-se que a decisao do uso de ferros era da administragao da Casa de 

Corregao, no rol de punigoes aos presos tidos como reformatorio a vida em reclusao. 

No tempo do Imperio, a lei processual penal dispunha no artigo 180 que, se o reu 

nao obedecesse e procurar-se evadir, o executor tern direito de empregar o grau de 

forga necessario para efetuar a prisao, ainda que de forma implicita, mediante o uso 

de algemas. 

2.3 Previsao Legal no Sistema Brasileiro 

O Codigo de Processo Penal, datado de 03/10/1941, foi aprovado sem, 

contudo, prever expressamente o uso das algemas. Sua utilizagao, entretanto, 

baseia-se nos seguintes artigos: 

284 - Nao sera permitido o emprego de forca salvo a indispensavel no caso 
de resistencia ou tentativa de fuga do preso. 
292 - Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistencia a prisao em 
flagrante ou determinada por autoridade competente, o executor e as 
pessoas que o auxiliarem poderao usar dos meios necessarios para 
defender-se ou para veneer a resistencia, do que tudo se lavrara auto, 
subscrito tambem por duas testemunhas. 
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E importante salientar que o artigo 292 do diploma vigente tambem se 

expressa sobre a forga como meio de veneer a resistencia. Constata-se que a lei, 

nesse caso foi lacunosa quanto aos meios contentores da forga, motivando varios 

doutrinadores a criticarem-na, tentando de alguma maneira suprir aquela lacuna 

deixada pelo proprio legislador. Nao obstante sobre a lei processual vigente 

disserta Pitombo (1985, p. 39): 

A lei proscreve como regra o uso da forca, isto e o de meios coercitivos 
para executar a prisao. Mas como a execucao, deixa ao executor a 
faculdade de empregar a forga necessaria e adequada as circunstancias, ao 
momento, a pessoa, quando se Ihe oponham ameagas e violencias, ou haja 
tentativa de fuga, dai surgindo a possibilidade de recorrer as algemas, 
correntes, cordas, lacos, camisas de forgas, para impedir que a reagao 
triunfe. Pode ate mesmo acontecer que a aplicagao desses meios extremos 
seja necessaria para garantir a vida do proprio preso, que pelos seus atos 
de resistencia pode dificultar a pronta remogao do local onde sua vida corra 
perigo, facilitando o aliciamento de pessoas e recursos com o fim de 
vinganga e represalia. (grifos nossos) 

Compreende-se que a palavra forga, utilizada pelo Codigo de Processo Penal, 

no artigo 284, nao significa apenas capacidade fisica, pois assim o fosse o legislador 

teria aberto a possibilidade de embate entre o agente autorizado que, 

predominantemente, se Valeria dos seus atributos fisicos para dominar o preso, com 

ele medindo forgas. Tem-se por obvio, que a acepgao da palavra forga, usada no 

dispositivo legal, compreende o sentido geral e amplo, para estabelecer dominio 

necessario para deter a possivel insubordinagao ou tentativa de fuga. 

Ressalva-se que cabera ao agente estabelecer o quantum e a especie de 

forga a ser utilizada, proporcionalmente a gravidade da reagao que necessite ser 

estancada, objetivando que nao seja possibilitada a fuga e que a resistencia seja 

revertida, com a finalidade de nao ser, ele proprio, atacado na qualidade de executor 

de uma ordem, ou ser suprimida a sua autoridade que Ihe foi conferida para tal. 

Corroborando com esse mesmo entendimento aparecem os questionamentos de 

Tornaghi (1978. p.233): 

As grilhas e outros utensilios semelhantes desaparecem, nao havendo por 
que lembra-los. Mas a verdade e que o uso de algemas comega a 
generalizar-se entre nos, e no interior nao desconhecido o emprego de 
cordas para amarrar os presos. E certo que a lei nao pode ser casuistica e 
fez bem em conter uma norma geral. Mas a respeito da permissao de 
algemas e do uso de armas teria sido conveniente que ela dispusesse. A 
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delicadeza do legislador, que nao se atreve a falar em cadeias ou em 
grilhoes, o escrupulo de nao reviver passadas vergonhas, estaria a salvo e 
nao impediria de regular o emprego de outros meios que, na realidade, sao 
usados. Diante dos artigos 284 e 292, para nao haver diividas de que, se 
com as algemas o executor da prisao pode veneer a resistencia, ele esta 
autorizado a usa-las. 

Portanto, a forga podera ser usada, para veneer a fuga do preso. Tendo sua 

justificativa teleologica como atesta Gomes (2006), na indispensabilidade dos tres 

requisitos essenciais que devem estar presentes concomitantemente para justificar o 

uso da forga fisica e tambem, quando o caso, de algemas. Tudo se resume 

consequentemente, no principio da proporcionalidade, que exige adequagao, 

necessidade e ponderagao na medida relativa a utilizagao da forga, coadunando 

com ensinamento do artigo 3° do CPP. Nao obstante o momento em que deve ser 

usada a forga, e o quanto de forga pode ser empregado, deve ser definido pelo 

proprio policial. Nesse sentido, leciona Rocha (1982, p. 94): 

O policial e que ha de sentir, no momento grave de reacao, qual a atitude e 
natureza da forca a usar. Assim, para evitar que a resistencia vingue, a 
pessoa do Policial seja atingida e fuga ocorra, a lei autoriza, se necessario, 
o emprego de meios, como o de algemas. 

O artigo 284, inserido no Titulo IX, Da Prisao e da Liberdade Provisoria, 

preceitua o uso de algemas em todos os casos de prisao, em que tenha o agente 

resistido ou tentado a fuga. 

Ressalta-se que somente no ano de 2008 com a reforma do procedimento 

relativo ao Tribunal do Juri, feita atraves da Lei n° 11.689, de 9 de junho de 2008 

que a palavra algemas apareceu no Codigo de Processo Penal. Somente apos 67 

anos de discussoes polemicas foi introduzida no diploma legal processual. Assim, 

em dois artigos as algemas estao mencionadas como pode ser observado a seguir: 

Artigo 474- A seguir sera o acusado interrogado, se estiver presente, na 
forma estabelecida no Capitulo III do Titulo VII do Livro I deste Codigo, com 
as alteracoes introduzidas nesta Secao. 

§ 3° - 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 seguranca das testemunhas ou a garantia da 
integridade fisica dos presentes. 
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Artigo 478- Durante os debates as partes nao poderao, sob pena de 
nulidade, fazer referencias: 

I- a decisao de proniincia, as decisoes posteriores que julgaram admissivel 
a acusagao ou a determinacao do uso de algemas como argumento de 
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 

Outro ponto que merece destaque e a busca pessoal realizada sem mandado 

judicial elucidada no artigo 244 do Codigo de Processo Penal. Este dispositivo 

autoriza a efetivacao de busca pessoal independente de mandado judicial, quando 

houver fundada suspeita de que determinada pessoa esteja na posse de armas 

proibidas, de objetos ou papeis que constituam o corpo de delito. A busca pessoal 

quando houver suspeita de que a pessoa esteja na posse e uso de arma de fogo, 

devera se revestir de cautela e zelo pelo policial, pois a sua integridade fisica podera 

estar em risco. 

Porem, caso haja resistencia da pessoa que esteja sendo alvo da aludida 

medida, podera ser algemada, para se evitar possivel combate ou grave resistencia. 

Portanto, nao basta qualquer busca pessoal, das rotineiras abordagens para 

averiguacao, para se justificar o ato de algemar, ha que se comprovar fundada 

suspeita de arma de fogo ou comportamento arredio e resistente a mesma busca. 

Nesse sentido, e o ensinamento aos Policiais do Estado de Sao Paulo previsto no 

Manual Operacional do Policial Civil (2002, p. 194): 

A imobilizacao da pessoa sobre a qual se fara a busca normalmente, faz-se 
necessaria, de um lado para garantir a seguranca do policial civil, de outro 
para preservar a propria integridade do suspeito sujeito a revista, evitando-
se, assim, eventual fuga. Por isso, em sendo necessario, a contencao da 
pessoa far-se-a com uso de algemas. Ressalta-se que a sua utilizacao so e 
possivel quando o suspeito opoe-se a ordem legal. 

Com relagao a condugao coercitiva de testemunhas, ofendido, indiciado ou 

acusado, menciona o artigo 218, do Codigo de Processo Penal, a autorizagao da 

condugao coercitiva da testemunha que, regularmente intimada, deixa de 

comparecer sem motivo justificado. O juiz podera, assim, requisitar a autoridade 

policial a sua apresentagao ou determinar que seja conduzida por oficial de justiga 

que podera solicitar o auxilio da forga publica que sera prestado pela Policia Militar. 
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Nao foi apenas o Codigo de Processo Penal que previu a condugao 

coercitiva. A Lei n° 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Civis e Criminais, em 

seu artigo 34, § 2°, tambem preve tal medida nos casos de testemunhas faltante. 

Dessa forma, e impossivel mencionar acerca da condugao coercitiva, sem 

comentar o uso de algemas. Tem-se com a condugao coercitiva a possibilidade de 

trazer a pessoa que resiste a comparecer em juizo ou em delegacias de policias, 

permitindo, de certa maneira, o uso da forga, incluindo-se nesta o uso de algemas. 

No entanto, se o mandado de condugao coercitiva e a presenga de oficiais e 

policiais bastarem para que a pessoa a ser conduzida concorde, prontamente, em 

acompanhar os policiais, as algemas, nesse caso, torna-se desnecessarias. Caso 

contrario, devem ser utilizadas, para garantir a presenga do requisitado no forum ou 

em delegacias de policia. Corroborando acerca deste entendimento e o 

posicionamento de Herbella (2008, p. 51) "que inviavel seria a condugao forgada de 

alguem que resistisse sem o uso de algemas, legitimando assim o seu uso". Dessa 

forma, assim como na busca pessoal, podera se legitimar o uso de algemas, sem, 

contudo, tratar-se de um caso tipo de prisao. 

Outro ponto importante a ser mencionado e a problematica referente a 

aplicagao da lei 9.099/1995 e a prisao em flagrante na utilizagao de algemas, visto 

que caso o autor da infragao de menor potencial ofensivo nao assuma formalmente, 

perante a autoridade, o compromisso de comparecer em juizo, estar-se-a diante de 

um ato que pode ensejar no uso de tais instrumentos. 

Acerca dos policiais de rua, que sao os primeiros acionados para o pronto 

atendimento da ocorrencia, por ausencia e desnecessidade de formagao academica 

tecnico-juridica para o desempenho de suas fungoes, nao sao tecnicamente 

capazes de distinguir se um crime e ou nao de menor potencial ofensivo e, dessa 

maneira, de pronto algemam o autor para garantir que nao haja fuga e ainda para 

coercitivamente conduzi-lo a presenga da autoridade. 

Ainda que processualmente a lei distinga e dose o grau de ofensividade, nao 

deve o crime por isso ser tratado com desprezo e o autor ignorar qualquer ordem ou 

chamado a delegacia de policia. Existem infragoes de menor potencial ofensivo que 

para a sociedade sao pouco lesivas, porem acarretam grande e irreparavel prejuizo 

a vitima. 
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Segundo Herbella (2008), tem-se por conclusao, que a regra, em virtude da 

baixa periculosidade dos crimes de menor potencial ofensivo, deve ser a de nao-

algemamento do autor desse delito, porem, em casos esporadicos utiliza-se o ato de 

algemar como legitimo, analisando-se cada caso concreto. Assim, o aludido ato, 

diante de um crime com pena maxima de ate dois anos, ou contravengoes penais, 

em que nao haja resistencia, ou a tentativa de fuga, e o autor prontamente assuma o 

compromisso de comparecer em juizo, tornando-se desnecessario o uso de tais 

instrumentos. 

Caso as ofensas, as ameagas ou lesoes ainda se perpetrem, quando do 

acionamento da policia e da pronta resposta aguardada pela vitima, tem-se que 

muitas vezes sao os autores conduzidos algemados, ate que a Autoridade Policial, 

tecnicamente preparada, possa informar a vitima sobre a sua possivel representagao 

e ao autor sobre a sua decisao de aceitar, ou nao, que comparega em juizo, para se 

livrar, assim, da prisao em flagrante. 

Malgrado, o algemamento e a condugao coercitiva a delegacia, ate que o 

autor decida se assina ou nao o termo de comparecimento em juizo, o que 

repercutira sobre sua propria liberdade. Nesse caso, tem-se legitimada agao e a 

ausencia de dolo do policial descaracterizando o crime de abuso de autoridade. 

Ressalta-se que, essa referida lei autoriza a condugao coercitiva de testemunha 

faltante. Dependendo de cada situagao, havera a condugao conhecida como sob 

vara, ou na pratica, sob algemas. 

Outro marco importante foi o Codigo de Processo Penal Militar, instituido 

atraves do Decreto-Lei n° 1.002/1969, trazendo em seu artigo 234, e § 1°, 

regulamentagao especifica sobre uso de algemas, como pode ser visualizado a 

seguir: 

O emprego de forca 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 do executor e auxiliares seus, inclusive a prisao do ofensor. 
De tudo se lavrara auto, subscrito pelo executor e pelas testemunhas. 

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 q que se refere o artigo 242. 
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O caput do referido artigo traz em seu bojo o mesmo sentido do preceituado 

pelo Diploma Processual Penal, permitindo em certos casos o uso da forca. O seu 

paragrafo primeiro versa que o emprego de algemas deve ser evitado, desde que 

nao haja perigo de fuga ou de agressao da parte do preso, sendo vedado nos 

presos a que se refere o artigo 242: 

Serao recolhidos a quartel ou a prisao especial, a disposicao da autoridade 
competente, quando o sujeito a prisao, antes de condenacao irrecorrivel: 
a) os Ministros de Estado; 
b) os Govemadores ou Interventores de Estados, ou de Territorios, o 
Prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretarios e de Chefe de 
Policia; 
c) os Membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da Uniao e das 
Assembleias Legislativas dos Estados; 
d) os cidadaos inscritos no Livro do Merito das ordens militares ou civis 
reconhecidas em lei; 
e) os Magistrados; 
f) os Oficiais das Forcas Armadas, das Policias e dos Corpos de Bombeiros, 
Militares, inclusive os reservas, remunerada ou nao, e os reformados; 
g) os Oficiais da Marinha Mercante Nacional; 
h) os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional; 
i) os Ministros do Tribunal de Contas; 
j) os Ministros de confissao religiosa. 

Menciona o profissional e doutrinador da area juridico-militar Loureiro Neto 

(1992, p.77) que "se ocorrer alguma das hipoteses mencionadas, que justifique o 

seu emprego, a escolta devera redobrar a sua cautela". 

Ha ainda a prisao especial aplicada tambem em crimes comuns, ja que o 

Codigo de Processo Penal elenca pessoas que terao direito a prisao especial, 

recebeu durante muito tempo severas criticas. Nao deixou, porem, de existir, apenas 

teve ampliado o seu rol. Sobre essa celeuma manifestou Tourinho Filho (2004, p. 

575) que: 

Em rigor, deveria ser estendida a todas as pessoas que fossem presas 
provisoriamente. Antes a impossibilidade, por falta de recursos e estrutura, 
limitou-se o legislador a distinguir certas pessoas em vista da sua 
escolaridade e das funcoes que exercem no meio social. Nao se trata de 
privilegio, como se propaga pela imprensa, mas de uma homenagem em 
razao das funcoes que certas pessoas desempenham no cenario juridico-
politico da nossa terra, inclusive o grau da escolaridade. 

Malgrado, nao mais se discute a questao da prisao especial e, 

consequentemente, o uso de algemas no direito militar, ja que se escoram no 
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mesmo artigo legal. Dessa forma, o Codigo de Processo Penal Militar so deve ser 

aplicado para os procedimentos em casos de crimes militares, previstos no referido 

diploma. Portanto, esse privilegio de nao-algemamento para algumas pessoas 

previsto na lei castrense so sera possivel quando essas pessoas contempladas 

cometessem algum crime militar. 

Tem-se ainda a possibilidade, mesmo que remota, de um civil praticar um 

crime essencialmente militar que ocorrera somente contra as Forgas Armadas e, 

nesse caso, tratando-se de uma das pessoas elencadas no artigo 242 outrora 

elucidado, com fulcro no artigo 234, § 1°, do CPM, nao seria em hipotese alguma 

algemado. 

Torna-se incoerente uma dessas pessoas elencadas nao ser algemada 

quando cometer um crime militar e sofrer algemamento ao cometer um crime 

comum, ainda que aquele seja de maior gravidade. Assim, como o ordenamento 

juridico nao preve qualquer dessas hipoteses, ainda que seja em legislagao 

essencialmente militar, poderia ser aplicada por analogia, conforme autoriza a Lei de 

Introdugao ao Codigo Civil em seu artigo 4°, e estendido esse rol privilegiado para 

casos de cometimento de crime comum, ja que o espirito de criagao desse artigo, e 

tambem da prisao especial, o permitiria. Nesse sentido, menciona-se o acordao do 

Estado do Rio Grande do Sul (RT 785/694, apud HERBELLA, 2008, p.59): 

Existe permissibilidade para o uso das aludidas pulseiras, proibindo-se, 
contudo, sejam usadas, em qualquer hipotese, em pessoas que gozam do 
direito da prisao especial, o que, por isso so, demonstra a juridicidade da 
aplicacao do mesmo principio a lei processual comum, isto nao somente em 
razao da Lei de Introdugao ao Codigo Civil, referente a analogia, mas 
tambem do principio da integragao das leis, denominado heterointegragao, 
forma heterogenea de integragao de uma norma com outra, ainda que de 
estatutos diferentes. 

Ensina a delegada de Policia Herbella (2008) que os policiais devem tomar 

todas as cautelas necessarias para com aquele que assume a condigao de preso e, 

para evitar fuga e autolesoes, acabam algemando qualquer uma das pessoas 

elencadas, ate por conta do desconhecimento dessa possibilidade trazida 

essencialmente pela analogia. 

Merece destaque o caso que a midia abordou o emprego de algemas em 

juizes, por exemplo, Joao Carlos da Rocha Mattos e Nicolau dos Santos Neto, que 
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desfilaram pelas cameras nacionais algemados. O primeiro juiz impetrou Habeas 

Corpus (HC 35540/SP) no Superior Tribunal de Justiga, questionando a utilizacao de 

algemas quando foi preso, porem, nao foi trazida a possibilidade dessa aplicagao, 

por analogia da legislagao castrense, e o julgamento do referido HC assim foi 

concluido: 

O uso de algemas pelos agentes policiais nao pode ser coibido, de forma 
generica, porque algemas sao utilizadas, para atender a diversos fins, 
inclusive protecao do proprio paciente, quando, em determinado momento, 
pode pretender autodestruicao. 

Ja, a outra turma do STF recentemente enfrentou essa questao e decidiu pela 

possibilidade da aplicagao da analogia nesse caso. Foi relatora a ministra Carmen 

Lucia, no HC 89.429-1/RO, decisao unanime que assim, com suas palavras 

pronunciou: "Trata-se, no caso em foco, de processo penal, no que somente por 

analogia se permitira o aproveitamento daquela regra para a sua aplicagao a 

situagao posta a exame e decisao judicial na presente agao". Acerca deste assunto 

menciona Miguel e Coldibelli (2004. p. 105) que: 

O criterio da razoabilidade deve ser empregado tambem quanto a utilizagao 
de algemas e armas. Sempre sera verificada a questao relativa a 
indispensabilidade da medida da tomada pela autoridade militar. Antes de 
tudo, a razoabilidade se compreende como uma atitude de bom senso. 

Portanto, tem-se que pautado nos principios da proporcionalidade e 

razoabilidade, que se evita assim a produgao do excesso, visto que toda medida 

restritiva de direitos deve ser a menos onerosa possivel. 

Merece destaque a Lei de Execugao Penal, ao passo que foi o principal 

diploma legal a fomentar a celeuma, tendo em vista que o seu artigo 199 dispoe que 

o uso de algemas sera disciplinado por decreto federal. O referido decreto ate hoje 

nao existe. 

O Brasil e um pais que tern como tradigao o sistema da civil law e a falta de 

uma norma expressa que regule, em principio, pode trazer uma certa inseguranga. 

Mirabete (2002. p. 776) defende que: 

Nao ha duvida sobre a necessidade da regulamentagao, pois o uso 
desnecessario e abusivo de algemas fere nao so o artigo 40 da Lei de 
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Execucao Penal, como tambem o artigo 5°, XLIX, da Constituicao Federal, 
que impoe a todas as autoridades o respeito a integridade fisica e moral do 
preso. 

Desse modo, carece-se ainda do mecanismo regulamentador para definir o 

uso de algemas no ordenamento brasileiro. Assim, nao ha duvida, que gera uma 

inseguranca a falta desse decreto especifico. 

Da edicao da Lei de Execucao Penal ate o despontamento de um projeto de 

lei passaram-se alguns anos. Sendo que em 1986 surgiu o primeiro projeto de lei 

visando regulamentar o artigo 199 da LEP. De autoria do entao senador Jamil 

Haddad, recebeu o n° 241/86, porem restou arquivado ao fim da legislatura. No ano 

seguinte, propos novamente, atraves do PLS n° 41/1987 e mais uma vez nao 

chegou a ser apreciado. Como entao Deputado Federal, insistiu em seu projeto e, 

em 1991, propos na Camara dos Deputados, atraves do PL n° 1.918/1991, porem, 

ficou durante oito naos em tramitacao, ate restar arquivado em 1999. 

Foi entao, em 2002, que surgiu um novo Projeto de Lei n° 2.753/2000, 

proposto pelo deputado Alberto Fraga, do PMDB do Distrito Federal, visando 

regulamentar o artigo 199 da Lei de Execucao Penal. O referido projeto reproduziu 

quase na Integra o Decreto n° 19.903, de 30 de outubro de 1950, do Estado de Sao 

Paulo, o autor nao se furtou de dizer a verdade, expondo, assim, tern por objetivo 

regular o uso de algemas por policiais. 

Enquanto, porem, esse projeto seguia os tramites de votacao, surgiu outro 

Projeto, registrado sob o n° 3.287/2000, de autoria do deputado De Velasco, do PSL 

de Sao Paulo, dispondo sobre o mesmo assunto. 

Passaram-se varios anos sem que nenhum parlamentar propusesse um 

projeto para regulamentar o esquecido artigo 199 e quase simultaneamente 

acabaram por tramitar cinco projetos com a mesma finalidade, sendo o terceiro 

proposto no ano seguinte, em 2001, sob o n° 4.537, por autoria do deputado 

alagoano Joao Caldas. 

Surgiu outro projeto de n° 5.494, apresentado em 23/06/2005. A motivagao de 

referido projeto se escorou na prisao de um dos proprietaries da Cervejaria 

Schincariol, novamente trazendo a discussao a necessidade do uso de algemas. 

Tendo como autor o deputado federal Rubinelli, de Sao Paulo. O referido projeto 
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inovou em nao tentar apenas regulamentar o artigo 199 da LEP, como outros 

projetos pretendiam, mas sim altera-lo. 

Outro Estatuto que tambem versa sobre o uso de algemas e o da Crianca e 

do Adolescente, pois este nao proibe de forma expressa o uso das mesmas. Porem, 

o artigo 178 assim dispoe: 

O adolescente, a quern Ihe atribua autoria de ato infracional nao podera ser 
conduzido ou transportado em compartimento fechado de veiculo policial, 
em condicoes atentatorias a sua dignidade, ou que Ihe impliquem risco a 
sua integridade fisica ou mental, sob pena de responsabilidade. 

Nao obstante, nesse sentido escoaram-se os doutrinadores para expor acerca 

do uso de algemas em criancas e adolescente. Diante do referido artigo e dos 

principios basilares do estatuto, tem-se que nao e admitido, todavia, somente sera 

permitido, quando atraves do uso do principio da proporcionalidade se fizer 

necessario e e por essa otica que elucida Nogueira (1994, p. 245) acerca do uso: 

"Quanto ao uso de algemas, nao sera admissivel, mas e de se ver, se o adolescente 

for perigoso ou corpulento, nao havera alternativa, visto que se deve tambem 

garantir a seguranca dos seus condutores". O doutrinador Silva (2001. p.42) enfatiza 

que: 

Sao frequentes as duvidas com relacao a algemar ou nao um adolescente. 
A jurisprudencia e pacifica no sentido de que, se o individuo possuir um alto 
grau de periculosidade e seu porte fisico avantajado coloque em risco a 
incolumidade fisica das pessoas, e licito que ele seja contido mediante o 
emprego de algemas. 

Sabe-se que hoje, muitos adolescentes tern porte fisico que levam muitos 

policiais a erro, induzindo-os a crer que se trata de maiores de idade. Nesse caso, 

muitas vezes sao de imediato algemados e conduzidos aos distritos policiais, para 

so entao, apos a tomada da qualificacao ou identificacao datiloscopica, notar que se 

trata de um menor. Diante desta circunstancia, nao havera, por se tratar de evidente 

erro, nenhuma responsabilidade do policial, devendo apenas reparar o equivoco 

retirando as algemas, se a situacao e ausencia de risco assim o permitirem. 

Outra norma que trata do uso de algemas e a lei 9.537/1997 a qual dispoe 

sobre a Seguranca do Trafego Aquaviario em Aguas sobre jurisdicao Nacional. 

Menciona o aludido ato normativo que o comandante, no exercicio de suas funcoes 

e para garantia da seguranga das pessoas, das embarcagoes e da carga 
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transportada, pode, ordenar a detengao de pessoa em camarote ou alojamento, se 

necessario com algemas, quando imprescindivel para a manutencao da integridade 

fisica de terceiro, da propria embarcacao ou da carga. Nao dispondo 

especificamente do uso de algemas, porem no mesmo sentido, o Codigo Brasileiro 

da Aeronautica (lei n° 7.565/1986) preve em seu artigo 168, e inciso II que: 

Durante o periodo de tempo previsto no artigo 167, o comandante exerce 
autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontrem a bordo da 
aeronave e podera: 

(...) 

Tomar as medidas necessarias a protecao da aeronave e das pessoas e 
coisas que se encontrem a bordo da aeronave. 

Observa-se que, atraves dessas duas leis que regulam o poder de policia 

conferido aos comandantes, seja de agua ou ar, demonstra-se que e possivel o 

algemamento de alguem que ponha em risco a seguranga desses meios de 

transporte, sem mesmo o cometimento de algum crime perpetrado por esses 

individuos. Tem-se, nesses casos, uma excegao ao ato de algemar, impondo, ainda 

que momentaneamente, restrigao a liberdade de alguem que nao cometeu nenhum 

tipo de crime. Ha, no entanto, sobre o tema a Instrugao da Aviagao Civil, editada 

pelo extinto Departamento de Aviagao Civil, hoje cognominada ANAC, sobre 

embarque de passageiro preso. Recomenda que, caso o prisioneiro seja 

transportado, em aeronave, com algemas deverao, se possivel, estar cobertas. Isso 

impediria o possivel constrangimento do transportado e demais passageiros. 

Corroborando com esse mesmo entendimento e o posicionamento de Herbella 

(2008). 

Feitas as analises das legislagoes federais que de forma esparsa tratam do 

uso de algemas, surge a necessidade de examinar algumas normas editadas no 

ambito estadual. Um marco importante relacionado a materia versada foi a edigao do 

Decreto Estadual Paulista, n° 19.903, de 30 de outubro de 1950, promulgado pelo 

governo de Adhemar de Barros, a unica legislagao no ordenamento, ainda que em 

nivel estadual, que efetivamente, regula o uso de algemas, subsidiariamente muitos 

outros estados utilizam desse decreto para suprir a carencia do artigo 199 da LEP. 
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Portanto, diante da omissao do Codigo de Processo Penal e da LEP, tentou 

esse Decreto, preencher o vazio legislative Dessa maneira, foi fiel, como por obvio, 

ao estatuto processual sem com ele em nada confrontar. 

Nao obstante, a Secretaria de Seguranca Paulista, para incentivar a estrita 

observacao do referido Decreto, dispos na Resolucao n° SSP-41, publicada no 

Diario Oficial do Estado de 2 de maio de 1983, em seu artigo 3°, que o emprego de 

algemas far-se-a somente nos casos expressamente previsto no Decreto n° 19.903, 

de 30 de outubro de 1959, observadas as cautelas e as disposicoes regulamentares 

ali mencionadas. 

A Lei Organica da Policia Civil Paulista preve em seu artigo 132, que sera 

fornecido aos policiais algemas, quando necessario ao exercicio de suas funcoes. 

Nesse sentido, foi baixado a Portaria do Delegado Geral n° 28, de 19 de outubro de 

1994, que dispoe sobre a obrigatoriedade de diuturnamente o policial ter algemas 

consigo. 

A situacao carceraria agravava-se todos os dias, em virtude de varios fatores 

contributivos para a falencia total do sistema, nao obstante a Secretaria de 

Administracao Penitenciaria do estado de Sao Paulo editou uma Resolucao n° 26, 

de 04 de maio de 2001, instituindo o Regime Disciplinar Diferenciado. Em termos 

semelhantes foi editada a Lei n° 10.792/2003, que instituiu esse regime em nivel 

nacional, alterando os artigos 52 e 53, V, da LEP. 

O Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria, CNPC, editou uma 

Resolucao, criando em nivel federal, apos recomendagao feita pelo Comite 

Permanente de Prevencao ao Crime e Justica Penal do qual o Brasil e membro, as 

Regras Minimas para Tratamento do Preso no Brasil. 

Existe ainda no estado de Sao Paulo, a Lei Estadual 12.906/2008 referente ao 

uso de algemas e tornozeleiras eletronicas que monitoram presos que estao em 

cumprimento de regime aberto e semi-aberto. Atraves do uso de chip com GPS 

(Global Positioning System), o preso e monitorado 24 horas por dia. 

A iniciativa de tal Lei foi baseada em exemplos internacionais, pois o uso de 

referida tecnologia e pratica comum em varios paises. Sendo corroborados por 

diversos motivos sejam estes: maior e mais efetiva fiscalizacao de quern deve estar 

sob vigilancia e controle; evitar o grande numero de detentos que nao retornam apos 
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as saidas temporarias permitidas em lei, alem da reducao dos enormes custos para 

manutengao do custodiado. 

Vale destacar que ha uma preocupagao em relagao ao uso de tais algemas 

eletronicas. E notorio que a sociedade nutre um grande preconceito em relagao aos 

ex-presidiarios, principalmente, quanto aqueles que ainda estao cumprindo pena, 

pois fazer com que um preso ostente braceletes eletronicos, em regime semi-aberto 

ou aberto, permitira que toda a sociedade tome conhecimento de que ele ainda esta 

cumprindo pena, ficando exposto a constrangimento, preconceito e discriminagao. 

Tal situagao resultara em uma violagao ao principio da dignidade da pessoa 

humana, incompativel com um Estado Democratico de Direito. Nao obstante para 

que o uso de algemas ou tornozeleiras eletronicas se harmonize no ordenamento 

juridico, deve ser utilizada de forma discreta e sem expor o submetido a 

constrangimento perante toda a sociedade, causando-lhe desnecessaria e 

desmedida execragao. 

Por fim, imbuido no intuito de refrear abusos relacionados com o emprego de 

algemas em pessoas presas, o Supremo Tribunal Federal, em sua composigao 

plenaria, por unanimidade, em sessao realizada em 13.08.08, editou a sumula 

vinculante n° 11, com o seguinte texto: 

So e licito o uso de algemas em caso de resistencia e de fundado receio de 
fuga ou de perigo a integridade fisica propria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisao ou do ato processual a que se refere, sem prejuizo da 
responsabilidade civil do Estado. 

E certo que, em casos concretos, tern havido realmente o desvirtuamento do 

emprego de algemas, especialmente quando a pessoa presa tern poderio 

economico ou politico ou ainda quando se trata de crime que trouxe repercussao na 

midia, constatando-se a indevida exibigao da pessoa presa como se fosse uma 

especie de trofeu a demonstrar a eficiencia do aparato de seguranga publica. Neste 

sentido, a preocupagao basica do STF e relevante: dar concregao aos direitos do 

preso, em especial o direito ao resguardo de sua dignidade humana e de sua 

intimidade. 
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Contudo, dada a abrangencia e o teor da sumula em referenda, e tendo em 

vista ainda as circunstancias em que se deu sua edigao, alguns problemas praticos 

podem surgir de sua aplicagao, gerando inseguranga juridica e diminuigao da 

seguranga dos envolvidos na execugao de prisoes e na realizagao de atos 

envolvendo reus presos. 

Preliminarmente, faz-se necessario um apanhado dos precedentes recentes 

do STF sobre o tema. 

No HC 89.429 ( 1 a Turma - Rel. Min. Carmen Lucia, j . 28.08.06), um 

Conselheiro do Tribunal de Contas de Rondonia que estava preso buscava nao ser 

algemado por ocasiao de sua condugao da carceragem da Policia Federal em 

Brasilia ao Gabinete de uma Ministra do STJ, onde seria ouvido, bem como em 

outros atos judiciais, e tambem nao ser exposto a exibigao para as cameras de 

imprensa. Isso porque, por ocasiao da prisao, o paciente teria sido algemado em sua 

residencia e submetido a achincalhe mediante exposigao a imprensa de todo o pais. 

A liminar requerida foi concedida, para garantir ao paciente o direito de nao ser 

algemado por ocasiao de sua oitiva no STJ. No merito, reconheceu-se seu direito de 

nao ser algemado por ocasiao de outros transportes que viessem a ser feitos, a nao 

ser em caso de reagao violenta. Dois "habeas corpus" com fundamentos identicos 

foram impetrados pelos co-reus, um Procurador de Justiga (HC 89.419) e um 

Desembargador (HC 89.416), encontrando desfecho semelhante. 

No HC 91.952 (Plenario - Rel. Min. Marco Aurelio - j . 07.08.08 - votagao 

unanime), anulou-se um julgamento efetuado pelo Juri popular da cidade de Laranjal 

Paulista em 2005, porque o reu, um pedreiro acusado de homicidio, ficou algemado 

durante a sessao de julgamento. O principal fundamento para a decisao foi a 

potencial influencia da visao do reu algemado sobre os jurados, que, leigos que sao, 

poderia fazer um pre-julgamento e entender que o reu era culpado. Afirmou-se 

ainda, na ocasiao, nao existirem dados concretos que pudessem indicar que, pelo 

perfil do acusado, houvesse risco aos presentes, caso ele permanecesse em 

plenario sem algemas, razao pela qual se considerou aviltada sua dignidade 

humana. Foi justamente durante esse julgamento que o Tribunal deliberou elaborar 

a sumula vinculante ora comentada. 

Ha ainda duas decisoes mais antigas sobre o uso de algemas, quando a 

composigao do Tribunal era completamente diversa: no HC 71.195 - 2 a Turma - Rel. 
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Min. Francisco Rezek, j . 25.10.94, decidiu-se que o emprego de algemas em 

plenario do Juri nao constituiu constrangimento ilegal porque, no caso concrete a 

medida se revelou imprescindivel a ordem dos trabalhos e a seguranca dos 

presentes, porque havia informacoes de que o reu pretendia agredir o juiz-

presidente e o promotor de justica; e no HC 56.465 (2 a Turma - Rel. Min. Cordeiro 

Guerra, j . 05.09.78), entendeu-se que o uso de algemas em audiencia para 

inquiricao e testemunhas e justificado para se evitar a fuga do preso e para 

preservar a seguranga das testemunhas, inserindo-se a decisao no ambito da 

condugao pelo juiz dos trabalhos desenvolvidos na audiencia. 

Analisando-se os precedentes do STF sobre o tema, bem como o que foi 

discutido na sessao em que se aprovou o texto da sumula vinculante n. 11, verifica-

se que as preocupagoes maiores se relacionam com a divulgagao da imagem do reu 

algemado, principalmente na execugao de prisoes em flagrante e ordens de prisao 

preventiva ou temporaria. O caso de reus de "colarinho branco", que nao costumam 

reagir fisicamente a prisao. Fica claro que o que se evita e o sensacionalismo 

estimulado pelos orgaos de imprensa na cobertura jornalistica da prisao de certas 

pessoas, que nao sao clientes habituais do sistema de justiga criminal. E importante 

ressaltar que o STF acertou ao coibir com veemencia o sensacionalismo, e essa 

observagao vale tanto para a criminalidade de "colarinho branco" quanto para a 

criminalidade "dos pobres", eis que o direito de informar, titularizados pelos orgaos 

de comunicagao social, nao pode suplantar o direito a intimidade e a imagem do 

preso. 

Em outro piano, preocupou-se o STF com a possibilidade de indugao de 

jurados, no Tribunal do Juri, a uma condenagao. Finalmente, na sessao de 

aprovagao do texto da Sumula Vinculante n. 11, demonstrou tambem a preocupagao 

com a colocagao de algemas em reus presos nas audiencias realizadas no juizo 

criminal comum. Toda prisao de um ser humano viola a sua dignidade, pois o estado 

de liberdade e natural e a prisao de um ser humano e anti-natural. No entanto, 

desde que a prisao em questao seja amparada em lei, o que se admite em casos 

excepcionais para o bom desenrolar do processo penal, nao se justifica a vedagao 

do emprego de algemas. 

Assim, a colocagao de algemas por ocasiao da prisao; o transporte do preso 

com algemas ate o presidio; o transporte do preso algemado do presidio ao Forum, 
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Instituto Medico-Legal, para exames de corpo de delito "ad cautelam", de insanidade 

mental, e vice-versa; a manutencao das algemas durante as audiencias; a condugao 

do preso ao local em que se fara a reconstituigao simulada do crime, desde que com 

o seu consentimento. Entende-se que em todos esses atos sao licitos e compativeis 

com o estado de cerceamento de liberdade legalmente imposto a pessoa em 

questao. 

Quanto a suposta suscetibilidade dos jurados se influenciarem, deu origem a 

Sumula Vinculante, decidiu-se pela anulagao dos processos, buscando-se evitar que 

os jurados, leigos que sao nao ficassem induzidos a imaginar que o reu que e 

apresentado algemado e o autor do crime em julgamento. 

Malgrado ha a possibilidade de revisao da sumula, ha varios parlamentares 

com a intengao de editar lei a respeito do assunto, sempre pautado no fulcro dos 

direitos e garantias individuals constitucionalmente assegurados impoem o absoluto 

respeito a imagem e a dignidade da pessoa humana. 
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3. O USO DE ALGEMAS E SUA PROBLEMATICA 

Os direitos fundamentais tern eficacia vertical perante o Estado, como direitos 

de defesa individual perante os arbitrios do poder. O uso de algemas faz surgir 

inumeras discussoes, em face as interpretagoes erroneas e abusos que podem ferir 

os direitos fundamentais da pessoa humana, contemplados como maximes, pela 

Carta Magna. 

3.1 Do Direito a Imagem 

Os abusos porventura ocorridos no exercicio indevido da manifestacao do 

pensamento sao passiveis de exame e apreciacao pelo Poder Judiciario com a 

consequente responsabilidade civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive 

de publicacoes sensacionalistas e injuriosas na imprensa, que deve exercer 

vigilancia e controle da materia que divulga. Como exemplo de tais publicagoes tem-

se a utilizagao de fotografias e reportagens de pessoas que foram algemadas pela 

Policia no momento da efetivagao de mandados judiciais de prisao. Com isso, a 

imagem destas pessoas e exposta de forma vexatoria fazendo surgir danos 

irreversiveis a sua moral. Diante disso, ve-se claramente uma violagao ao artigo 5°, 

inciso X do texto constitutional que preve: 

Sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenizagao pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violagao. (grifos nossos). 

Dessa forma a Constituigao resguardou os direitos da personalidade em local 

especial, dando-lhes destaque e os petrificou. Assim, direitos especiais, inerentes a 

propria personalidade da pessoa, tao peculiares que influenciam diretamente o seu 

intimo, o seu psicologico, indo muito alem das lesoes a bens patrimoniais, pois sao 

de dificeis reparagoes. 

A referida compilagao tambem legislou normatizando o direito de informagao, 

fazendo-o no artigo 220 que preve: 
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A manifestacao do pensamento, a criacao, a expressao e a informacao, sob 
qualquer forma, processo ou veiculo, nao sofrerao qualquer restricao, 
observado o disposto nesta Constituicao. 

Ademais, nao restam duvidas de que a liberdade de informacao jornalistica 

vai alem dos jornais impressos, uma vez que na atualidade, com alta e crescente 

tecnologia, a imagem tornou-se elemento de maior necessidade dentre os pianos da 

midia. Elucida D' Azevedo (2001, p.34) que: 

O direito a imagem assumiu uma posicao de destaque no contexto dos 
direitos da personalidade, devido ao extraordinario progresso tecnologico 
dos meios de comunicagao, tanto no desenvolvimento da facilidade de 
captacao da imagem, quanto ao de sua reproducao. Hoje, e possivel a 
captacao mais facil a distancia e a producao para todo o mundo em 
segundos, o que tern alterado a preocupacao na protecao ao direito a 
imagem, ja que esta se torna mais ardua de se realizar. (grifos nossos). 

Destarte, a imagem toma-se mais comum, mais celere e preocupante. Visto 

que uma violagao ao direito de imagem, hoje, pode tomar proporgoes maiores e 

irreparaveis, ja que com um simples toque a mensagem e repassada em segundos 

para o mundo inteiro. 

A liberdade e o direito a informagao sao necessarios, porem, o limite a sua 

amplitude encontra-se nos direitos a personalidade. Pois tais direitos apresentam 

como especialidade a sua indisponibilidade, entretanto, vale ressaltar que o unico 

dos direitos da personalidade que tern um carater disponivel e o da imagem. Ao 

passo que ao titular desse direito compete decidir quanto a sua imagem, inclusive 

comercializar. Ocorre, porem, que a violagao a esse direito consiste em, exatamente, 

utilizar a imagem, sem a devida e expressa autorizagao do titular. 

Visto que a imagem desnecessaria e aviltante nao viola apenas os direitos a 

personalidade, mas sim a propria dignidade da pessoa humana, e e nessa seara 

que preconiza Moraes (2008. p. 77) que: 

Encontra-se em clara e ostensiva condigao com fundamento constitucional 
da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1°, III), com direito a honra, a 
intimidade e a vida privada (CF, artigo 5°, X) converter em instrumento de 
diversao ou entretenimento assuntos de natureza tao intima quanto 
falecimentos, padecimentos ou quaisquer desgragas alheias, que nao 
demonstrem nenhuma finalidade publica e carater jornalistico em sua 
divulgagao. Assim, nao existe qualquer duvida de que a divulgagao de fatos, 
imagens ou noticias apelativas, injuriosas, desnecessarias para a 
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informacao objetiva e de interesse publico (CF, artigo 5°, XIV), que 
acarretem injustificado dano a dignidade humana autoriza a ocorrencia de 
indenizagao por danos materials e morais, alem do respectivo direito a 
resposta. 

Quando se configura a violagao ao direito de imagem, faz surgir a 

possibilidade de indenizagao, podendo ser cumulativa, tanto moral como material, 

simultaneamente, se a situagao no caso concreto ensejar. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, para a condenagao por dano moral nao 

exige a ocorrencia de ofensa a reputagao do individuo. No entendimento da Corte 

Suprema, a mera publicagao nao consentida de fotografias gera o direito a 

indenizagao por dano moral, independentemente de ocorrencia de ofensa a 

reputagao da pessoa, porquanto o uso indevido da imagem, de regra, causa 

desconforto, aborrecimento ou constrangimento ao fotografado, que deve ser 

reparado. 

No entanto, advem que por autopromogao, em verdadeiro marketing 

institucional, as policias tern batizado operagoes com nomes significativos e exibido, 

na midia, a prisao de pessoas renomadas e, em tais casos de repercussao, a 

imagem de pessoas algemadas. Dessa forma vem logo a tona os casos de grande 

polemica, que vislumbrava alem da exposigao da figura algemada, a celeuma de sua 

real necessidade ou nao no momento da captura. Tais pessoas envolvidas eram: os 

senadores Luiz Estevao, Jader Barbalho, os juizes Nicolau e Rocha Mattos, a 

cantora Gloria Trevi, o jogador argentino Desabato, a dona da grife Daslu e, dentre 

os mais recentes, o advogado Ricardo Tosto, o banqueiro Daniel Dantas e o ex-

prefeito de Sao Paulo, Celso Pitta. Sobre o assunto em comento, assim se 

pronunciou a revista Carta Capital (2005, p.18): 

No Brasil, as policias adotaram a salutar pratica de convocar a imprensa 
para acompanhar diligencias de prisoes preventivas e apreensoes, e 
especialmente em casos de repercussao, a envolver figuroes. E a maioria e 
algemada e estampada nas televisoes, apesar de nao haver resistencia, 
tentativa de fuga ou desobediencia. As algemas passaram a fazer parte do 
espetaculo promocional das policias. Portanto, volta-se ao sistema 
inquisitorial, medieval, como nitido objetivo de maltratar, insultar, expor a 
humilhagoes. 

Entretanto, por outro lado nao cabe as policias, indiscriminada e 

indistintamente, deixar de algemar aquele que se encontra na condigao de preso, so 
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porque se trata de pessoa diferenciada, em razao de sua capacidade economica ou 

profissional, uma vez que, conforme as normas de seguranga devem ser algemadas 

quando do transporte. Porem, a figura da pessoa algemada, mesmo que 

justificadamente presa, constrange e passa a ter o condao de imagem degradante 

aquela pessoa, pois muitos presos tentam amenizar tal ofensa a sua imagem 

escondendo as algemas, ainda que tenha sido exteriorizada na midia a sua prisao. 

Percebe-se que as algemas tern a capacidade de manifestar fisicamente o que 

juridicamente ja havia ocorrido, ou seja, a perda do status libertatis do individuo. 

Elucida o Jornal do Brasil (2002, p.8) que o senador Jader Barbalho, ex-

presidente do Senado ficou 13 horas encarcerado, a titulo de prisao preventiva, 

tempo suficiente para que sua imagem, com algemas fosse amplamente divulgada e 

nesta ocasiao o mesmo tentou esconde-las utilizando um livro. Ja, o ex-prefeito de 

Sao Paulo, Celso Pitta, estampou a capa do Jornal "O Estado de Sao Paulo", em 9 

de julho de 2008, escondendo as algemas, atraves de uma malha de la jogada sobre 

elas, quando de sua prisao pela Policia Federal. Para majorar, foi exposto quando 

ainda vestia pijamas. 

Embora a pessoa esteja com sua liberdade cerceada, adquira a condigao de 

presa, nao quer, em razao disso, ser exposta, por danos irreparaveis a sua imagem 

e a de sua familia. Visto que quando presa, a pessoa tern, sem duvida, a sua 

capacidade de argumentagao atenuada, em razao da propria constrigao fisica a que 

esta submetida, assim, nao tern condigoes de impedir que sua imagem, nao 

autorizada, seja exposta. Nesse caso, o proprio artigo constitucional, garantidor do 

direito referente a imagem, preve a devida indenizagao. Assim, o direito a 

informagao jornalistica e permitido, desde que nao viole os direitos da 

personalidade. Leciona Ibiapina (1999, p. 56) que: "fica claro, que a midia nao pode 

ultrapassar os limites dos direitos da personalidade, sob pena de responsabilizar-se 

civil e penalmente pelo desarreio". 

Desse modo, entende-se que o direito a informagao jornalistica e permitido, 

desde que nao viole os direitos da personalidade. Dispar e o servigo que presta a 

midia a captura de foragido da justiga. Nesse caso, ha de prevalecer o interesse da 

sociedade em nao ter que conviver com um criminoso e em nao se expor aos riscos 

que sua liberdade seja capaz de gerar. Corroborando com esse pensamento ensina 

D' Azevedo (1999, p. 27) que: 
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Entretanto, ha limitacao impostas que restringem o exercicio do direito a 
propria imagem. Essas restrigoes sao baseadas na prevalencia do interesse 
social, e, portanto, o direito coletivo sobrepoe o direito individual. Se o 
retratado tiver notoriedade, e livre a utilizacao de sua imagem para fins 
informativos, que nao tenham objetivos comerciais, e desde que nao haja 
intromissao em sua vida privada. (...) Ha tambem os casos de limitacao 
relacionada a ordem de um retrato falado por exigencias de policia. 
Obviamente, nao teria logica um criminoso se opor a esta exposigao de sua 
imagem. 

Vale ressaltar que ja ha medidas para tentar refrear essa exposicao do preso 

algemado. A LEP, em seu artigo 40, obriga todas as autoridades ao respeito a 

integridade fisica e moral dos condenados e dos presos provisorios e, na sequencia, 

fixa, entre os direitos do preso, o da protecao contra qualquer forma de 

sensacionalismo. Ainda nas disposicoes finais, essa lei ressalta que e defesa ao 

integrante dos orgaos da execucao penal e ao servidor, a divulgagao de ocorrencia 

que exponha o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento de sua 

pena. 

Nesse sentido, as Regras Minimas de Tratamento dos Presos estabelecidas 

pela ONU, esquematizada pelo Ministerio da Justiga, atraves da Resolugao n° 14 de 

11 de novembro de 1994, preveem em seu bojo, da mesma forma, a preservagao a 

imagem do preso: 

Artigo 47- O preso nao sera constrangido a participar, ativo ou 
passivamente, de ato de divulgagao de informagoes aos meios de 
comunicagao social, especialmente no que tange a sua exposigao 
compulsoria a fotografia ou filmagem. 

Nao resta duvida de que a maneira de coibir a exposigao injusta e 

desnecessaria do preso, em especial quando esta fazendo uso de algemas, cabe 

aos orgaos publicos. Visto que competem aos agentes estatais, Delegados de 

Policia, Policiais Militares, Ministerio Publico e Poder Judiciario o dever de preservar 

os direitos da personalidade do suspeito, pois como dito antes, o Estado assumiu o 

dever dessa preservagao, quando legislou sobre a protegao a imagem, a honra e a 

intimidade, elevando tais direitos a nivel constitucional, nao podendo, esses mesmos 

agentes, serem desatenciosos neste tratamento, impedindo as agoes previsiveis da 

midia sedenta por algo, que Ihe ponha no topo da audiencia. Cabendo ainda ao 

Ministerio Publico exercer o controle externo da atividade policial por meio de 
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medidas judiciais e extrajudiciais, de acordo com a Constituigao Federal e com a Lei 

Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, precisamente no inciso V, promover 

acao penal por abuso de poder. 

Percebe-se que e notorio que abusos ocorrem e que ha uma discussao maior 

quanto a exposigao da pessoa algemada do que propriamente ao ato de algemar. 

Isso se confirma, diante das varias justificativas apresentadas para os inumeros 

projetos de lei que visam regulamentar o tema. 

Nesse esteio, um integrante do Tribunal de Contas de Rondonia, preso em 

uma megaoperacao da Policia Federal, impetrou HC (89.429-1/ RO) no STF, com o 

objetivo de concessao de salvo-conduto, com o fulcro de que Ihe seja garantido o 

direito de nao ser algemado, nem mesmo ser exposto a exibicao para as camaras de 

imprensa. Conseguiu por unanimidade, tendo como Relatora a ministra Carmen 

Lucia, inaugurando decisao dessa natureza no STF. Repudiou expressamente o 

abuso ao direito: 

Vivemos, nos tempos atuais, o Estado espetaculo. Porque muitos velozes e 
passiveis, as imagens tern de ser fortes. A prisao tornou-se, nesta nova 
sociedade doente, de midia e formas sem conteiido, um ato deste grande 
teatro que se p6e como se fosse bastante a apresentacao dos crimes na 
forma da lei. Mata-se e esquece-se. Extinguiu-se a pena de morte fisica. 
Mas instituiu-se a pena de morte social. 

(...) 

Menos, ainda, se havera de admitir que a mostra de algemas, como simbolo 
publico e emocional de humilhagao de alguem, possa ser transformada em 
circo de horrores em uma sociedade que quer sangue, porque cansada de 
ser sangrar. 

(...) 

O que se ha de buscar e a virtude do equilibrio na aplicacao das 
providencias necessarias segundo os elementos trazidos em cada caso, 
nao pelo deslumbramento de estardalhacos, que mais ensombreiam o que 
ha de ser feito por todos para que a seguranca etica, juridica e politica se 
estabeleca. 

Por fim, conclui-se que as mudancas e a efetivacao do respeito ao direito a 

imagem, nao apenas para aquele que se encontre preso algemado, mas tambem 

para aquele que se encontra apenas na qualidade de custodiado, dependem da 

postura dos integrantes dos orgaos publicos e de maior conscientizagao por parte da 

imprensa em nao expor, indevidamente, a imagem de alguem. 
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Dessa forma, tem-se que se a liberdade de imprensa colide com os direitos 

individuals, urge alcangar o equilibrio, de modo que nenhuma das garantias seja 

obrigada a suportar, sozinha, as consequencias da indevida expansao da outra. 

3.2 Da tortura e da Integridade Fisica 

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 legislagoes 

nacionais das maiorias dos paises do mundo. 

Com a consolidagao dos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, que 

implementaram como direitos fundamentais 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 convicgao. 

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

evanuir, na realidade, continua substituindo, 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. 

O conceito de tortura definido por Silva (1996, p.201) e: 

Um conjunto de procedimentos destinados a forcas, com todos os tipos de 
coergao fisica e moral, a vontade de um imputado ou de outro sujeito, para 
admitir mediante confissao ou depoimento, assim extorquido, a verdade da 
acusagao. Ao passo que a tortura nao e so um crime contra o direito a vida. 
E uma crueldade que atinge a pessoa em todas as suas dimensoes, e a 
humanidade como um todo. 

Outro conceito importante e o trazido por Bulos (2000, p. 211) que: 

A afligao de castigo corporal ou psicologico violento, por meio de 
expedientes mecanicos ou manuais, praticados por agentes no exercicio da 



44 

de funcoes piiblicas ou privadas, com o intuito de compelir alguem a admitir 
ou omitir fato ilicito ou licito, seja ou nao responsavel por ele. 

Dessa forma, entende-se por tortura a aplicacao, sobre uma pessoa, de 

metodos tendentes a anular a personalidade da vitima, ou a diminuir sua capacidade 

fisica ou mental, causando intensa dor fisica ou psiquica. 

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, fisicos ou mentais sao 

infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, 

informacoes ou confissoes; de castiga-la por ato que ela ou uma terceira pessoa 

tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta 

pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminacao de 

qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos sao infligidos por um 

funcionario publico ou outra pessoa no exercicio de funcoes publicas, por sua 

instigagao, ou com seu consentimento ou aquiescencia. 

Assim, o Brasil munido do intuito de coibir a tortura passou a assinar os 

tratados contra essas atitudes, tornando-se signatario da Declaragao Universal dos 

Direitos do Homem; Declaragao sobre Protegao de todas as pessoas contra a 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Crueis, Desumanos ou Degradantes; 

Convengao Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de Sao Jose da Costa Rica); 

Convengao Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura e Regras Minimas para 

Tratamento dos Reclusos e Resolugoes n° 8, de 12 de julho de 1994, do Conselho 

Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria, que criou as regras Minimas para 

Tratamento dos Presos no Brasil. 

Em consequencia veio a Constituigao Federal de 1988, prever expressamente 

sobre tortura, no artigo 5°, inciso III que ninguem sera submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante. Ainda no mesmo artigo, mas em inciso 

diverso, a Carta Magna deu tratamento rigido a tortura, tornando-a inafiangavel, 

insuscetivel de graga ou anistia. Vale mencionar ainda que foi equiparada a crime 

hediondo. 

Embora o Brasil seja signatario em todos os tratados anteriormente citados, 

nao dispunha de nenhuma legislagao que tratasse da tortura e da sangao para tal 

violagao. Desse modo, nao havendo nenhuma norma penal acerca do assunto a 

eficacia dos tratados nao era alcangada na sua plenitude. Sendo apenas em 1997, 

atraves da edigao da Lei n° 9.455/1997, que o Brasil definiu os Crimes de Tortura, 
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levando 50 anos para tipificar a conduta criminosa, desde que se tornou signatario 

da Declaragao Universal dos Direitos Humanos, em 1948. 

A Constituigao, no mesmo sentido, tambem dispos acerca da integridade 

fisica dos presos, no artigo 5°, inciso XLIX em que e assegurado aos presos os 

respeito a integridade fisica e moral. O Brasil, porem, ja tratava do respeito a 

integridade fisica do preso, nesse sentido elucida Silva (1996. p. 145): 

Utilizam-se habitualmente de varias formas de agressoes fisicas a presos, a 
fim de extrair-lhe confissoes dos delitos. Fatos esses que ja estao abolidos 
desde a Constituigao de 1824, quando em seu artigo 179, XIX, suprimiram 
os agoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as demais penas 
crueis, o que foi complementado pelo artigo 72, § 20, da Constituigao de 
1891, ao abolir a pena de gales e o de banimento judicial. 

Portanto, as constituigoes anteriores ja elucidavam sobre o respeito a 

integridade fisica, embora com pouca eficacia. Nao apenas pela criminalizagao da 

tortura, mas pela abertura democratica do pais, a tortura esta diminuindo. Com o 

advento, de cursos especializados para os policiais sobre os direitos humanos em 

sua grade curricular para a sua devida formagao, a tortura tende a diminuir cada vez 

mais. 

Hodiernamente, as algemas sao utilizadas pelos policiais tao somente com o 

fulcro de resguardar a integridade fisica do preso e tambem do policial condutor e 

nao para infligir castigo ou tratamento degradante ou cruel. Visto que as algemas 

devem ser usadas quando necessaria, ao se encontrar o preso fora do carcere ou, 

ainda quando estiver sendo transportado ou escoltado. 

Fora desses casos, quando as algemas tenham o condao de apenas 

humilhar, ou, ainda, castigar, podendo deixar lesoes em alguem que ja se encontra 

recolhido, e por tempo excedente ao essencial estar-se-a, sem duvida, diante de um 

dos casos tipicos de tortura definido em lei. 

Os manuais policiais sao quase unanimes e globalizados em preconizar a 

forma de se algemar, dando maior seguranga ao policial e tratando o conduzido com 

respeito a sua integridade fisica. E nesse sentido, tambem, que o Manual da Policia 

Militar (2002, p. 195), no item, do titulo Resultados Esperados, tern esse preceito 

incluido, no sentido de que: "nao haja risco do detido se lesionar 

desnecessariamente ou de que possa tentar reagir ou retirar as algemas". 
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De ta! modo, o referido Manual indica a maneira correta de se proceder ao 

algemamento, ressaltando a cautela para que nao haja crise de lesoes tanto para os 

policiais, como para o algemado. Com isso o ato de algemar devera ser feito da 

seguinte forma: coloca-se a arma no coldre e se portar a algema com a mao direita; 

a pessoa a ser algemada devera abaixar a mao direita e coloca-la nas costas, com a 

palma da mao para cima e os dedos estendidos; segura-se com a mao direita o 

pulso direito algemado, utilizando-se a mao esquerda para conter eventual fuga do 

custodiado, prendendo-o pela roupa, cinto ou pelas costas; repete-se o 

procedimento, determinando que a pessoa abaixe a mao esquerda, colocando-a 

para cima com os dedos estendidos; o policial civil, entao, com a mao direita 

segurara fortemente a algema, fixando-a no custodiado com a mao esquerda, 

travando-a em seguida; o policial civil, entao, com a mao direita segurara fortemente 

a algema, fixando-a no custodiado com a mao esquerda, travando-a em seguida; 

existindo somente um par de dois presos, uma parte dela sera fixada no pulso direito 

de um deles, procedendo de forma identica no tocante ao outro; e, caso o policial 

civil tenha que algemar dois presos, existindo dois pares de algemas, o 

procedimento sera similar ao detalhado, porem eles ficarao de costas, um com o 

braco direito entrelacado no braco esquerdo do outro e as maos dorso contra o 

dorso. Se forem tres os suspeitos, e dois os pares de algemas, o do meio ficara com 

os bracos entrelagados, prendendo-os, de preferencia, por baixo dos cintos. 

£ importante relatar que deveria haver uma norma que tornasse as algemas 

um produto controlado para o uso restrito das Forgas Policiais, inviabilizando seu 

livre comercio. 

Com base nesse pensamento, a Anistia Internacional elaborou o 

Regulamento CE n° 1.236/05, em 27 de junho de 2005, dispondo sobre 

determinados produtos que podem ser usados como pena de morte ou para infligir 

penas crueis, desumanas e degradantes e inclui entre eles, especificamente, as 

algemas. Portanto, a Anistia espera que os paises da Uniao Europeia apliquem 

plenamente o Regulamento, editando leis para coibir a fabricagao e venda 

indiscriminadas desses produtos. Apenas alguns paises europeus assim o fizeram. 

Em regra, nao ha uma relagao direta entre o emprego de algemas e a 

violagao a integridade fisica. As algemas sao utilizadas como procedimento de 

seguranga dos envolvidos, tanto em operagoes policiais como em atos judiciais, 
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dada a imprevisibi l idade da conduta do detido. Ressalta-se que em alguns casos, 0 

emprego de algemas pode atentar contra a integridade fisica do preso, como, por 

exemplo, quando o instrumento e comprimido nos pulsos e/ou tornozelos do detido 

de modo a lesiona-lo fisicamente. Nessas circunstancias o procedimento em 

comento e utilizado como pena ou sangao, tornando-se ilegal ante a disposicao 

contida no artigo 3°, alinea i, da Lei n° 4898/65, que regulamenta a representacao e 

tipifica os crimes de abuso de autoridade, alem de infringir direitos 

constitucionalmente garantidos como o respeito a integridade fisica e moral do preso 

(art. 5°, XLXI, CF). 

3.3 Das algemas no Tribunal do Juri e em Audiencias 

Sabe-se que eram em grande quantidade as reivindicacoes em juizo, 

advindas da defesa, pela nao utilizacao das algemas durante as audiencias e, 

principalmente, nos julgamentos no Tribunal do Juri. 

As alegacoes consistiam no fulcro de que haveria a ocorrencia do injusto 

prejulgamento que poderia ser feito, em decorrencia da imagem da pessoa 

algemada, tendo-se em vista a sua possivel influencia na conviccao dos juizes 

leigos. Visto que, as decisoes se escoavam na vasta jurisprudencia em relacao a 

essa materia, indicando nao haver posicao definida, embora muitos entendam ser 

indispensavel o uso de algemas durante as audiencias e as sessoes de Tribunal do 

Juri. 

Tem-se como exemplo caso que chocou os Estados Unidos relatado pelo 

jornal o Estado de Sao Paulo (2005) que o acusado de estupro, quando aguardava o 

julgamento em uma sala anexo a do juri, sem o uso de algemas, em um descuido do 

policial ou em vantagem de seu fisico, apoderou-se da arma do policial, atirou contra 

o juiz e contra dois policiais. Ainda utilizou-se dessa arma para roubar dois veiculos 

que possibilitariam a fuga e matou mais um policial fora do Tribunal.Dessa feita esse 

exemplo demonstra, para muitos, a importancia do uso de algemas nas 

dependencias do Poder Judiciario. 
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Ocorreu recentemente, no Brasil, em Porto Alegre caso semelhante em que o 

reu conseguiu fugir, pelo equivoco dos policiais ao Ihe retirarem as algemas dentro 

do forum. Funcionaria foi feita refem e o juiz fora trancado no banheiro conforme 

descreve Martins (2005. p. 15): 

No Forum de Lageado, a 157 quilometros de Porto Alegre, quando o 
presidiario teve as algemas retiradas pelos policiais. Num golpe rapido, 
sacou do revolver que escondia sob o gesso do braco quebrado e tomou 
como refem a secretaria do Forum. Em seguida, prendeu no banheiro, ja na 
frente do predio, fez escudo a secretaria e rendeu o motorista de um fusca, 
que usou para fugir em alta velocidade, apos libertar a moca, sendo a 
perseguicao da policia em vao. 

O entendimento entre juizes sobre a retirada ou manutencao das algemas 

durante os julgamentos nunca foi pacifico, ao passo que alguns entendem o carater 

periculoso e necessario e obrigam a manutencao das algemas, indeferindo de 

pronto qualquer reivindicacao feita pela defesa. Porem, outros ordenam a retirada 

das mesmas. 

Como se sabe o Codigo de Processo Penal, era originalmente omisso em 

regular, especificamente, o uso de algemas em audiencias e em julgamentos no 

plenario do Juri. Portanto, como o poder de policia, na sessao do Tribunal do Juri, 

pertence ao Juiz Presidente, conforme atribuicao conferida pelo artigo 497, I, da 

Compilacao mencionada, pelo qual devera regular a policia das sessoes, ficava tao-

somente ao seu poder discricionario a retirada das algemas. 

Assim, quando havia qualquer discordancia acerca do tema, a celeuma era 

dirimida pelo proprio juiz presidente do Tribunal do Juri, ou mesmo da audiencia, 

levando em consideracao, sobretudo, a personalidade do reu, pois se for 

considerado perigoso deve ser algemado, sem que possa implicar nulidade do 

julgamento ou ferir possivel direito do reu. Nesse sentido o Tribunal de Justica do 

Rio Grande do Sul no acordao proferido em sede de Habeas Corpus de n° 

70.001.561.562: 

A orientacao para o uso de algemas e da competencia do Presidente da 
sessao, diante das circunstancias do julgamento. Cada Magistrado tern a 
liberdade de analisar as situacoes faticas apresentadas e eleger um criterio 
que seja compativel com a ordem dos trabalhos e a administragao da 
Justica. 
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Assim, cabera ao Juiz Presidente se havera necessidade do emprego de 

algemas na sessao, utilizando, portanto, do seu poder discricionario para o caso em 

concreto. 

Entretanto, recentemente ocorreu uma alteracao no Codigo de Processo 

Penal, atraves da Lei n° 11.689, de 9 de junho de 2008, elevando, em nivel nacional, 

uma legislagao que dispoe, literalmente, sobre algemas. A insercao se deu, 

especificamente, no Capitulo que dispoe sobre o procedimento no Tribunal do Juri. 

Dessa forma preceituam os dispositivos legais em comento: 

Artigo 474-(...) 

§3°- 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 seguranca das testemunhas ou a garantia da 
integridade fisica dos presentes. 

Artigo 478- Durante os debates as partes nao poderao, sob pena de 
nulidade, fazer referencias: 

I- a decisao de pronuncia, as decisoes posteriores que julgam admissivel a 
acusacao ou a determinacao do uso de algemas como argumento de 
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 

Ao passo que essa alteracao, foi direcionada aos procedimentos do Juri, pois 

nele as algemas poderiam influenciar os juizes leigos, opostamente ao que ocorre 

nas audiencias, onde o reu esta diante de um togado que, por ser tecnico, nao se 

influencia. 

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questao no julgamento de um 

polemico Habeas Corpus, em que o reu acusado de homicidio, foi levado a juri 

popular algemado, pois o forum contava com a seguranca de apenas dois policiais 

civis. Apos a denegagao do pedido que fossem retiradas as algemas, o Juri 

prosseguiu e o reu restou condenado. Portanto, apos a negatoria em todas as 

instancias, o reu pleiteava que fosse anulado seu juri por ter ficado todo tempo 

algemado e isso ter causado uma imagem negativa aos jurados. Atraves do 

julgamento do HC n° 91952, em 7 de agosto de 2008, o ministro relator Marco 

Aurelio decidiu por anular o juri e novamente submete-lo a julgamento popular. Foi 
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acompanhado, em seu voto, por unanimidade. Nao somente anulou o Juri anterior, 

como determinou que o proximo julgamento ocorresse sem o uso de algemas. 

Portanto, cabera a autoridade analisar se estao presentes os requisitos que 

ensejam o seu uso, seja o fato de haver resistencia, o fundado receio de fuga ou de 

perigo a integridade fisica propria ou alheia, corroborando com os ensinamentos do 

STF, estara legitimando o uso de algemas. Ao passo que a ausencia de tais 

hipoteses nao se coaduna com o entendeminto do Pretorio Excelso. 

3.4 Do Abuso de Autoridade e do Constrangimento (legal 

O uso do poder e privilegio intrinseco ao exercicio da autoridade, entretanto, o 

mesmo deve ser usado moderadamente, sem abusos. Conforme Meireles (2006, p. 

108) "usar normalmente do poder e emprega-lo de acordo com as normas legais, a 

finalidade do ato e as exigencias do interesse publico". 

Assim, o abuso de poder ou de autoridade, ocorre quando esta, embora 

competente para praticar o ato, excede os limites de suas atribuicoes ou se desvia 

dos objetivos pretendidos pela norma. O cumprimento de um mandado de prisao, 

por exemplo, pressupoe, em tese, a pratica delituosa por parte do detido, porem, 

nada justifica seja este tratado com desrespeito ou truculencia, que violem os 

direitos e garantias previstos constitucionalmente e caracterizem abuso de 

autoridade. A finalidade do ato supramencionado e garantir o cumprimento da norma 

a quern porventura a tenha violado e nao humilhar ou degradar a dignidade inerente 

ao ser humano, como ocorre em algumas situacoes em que o emprego de algemas 

e utilizado com essa finalidade. 

A Lei n° 4.898, de 28/04/1965, elenca os crimes de abuso de autoridade, 

tipificando a conduta de autoridade que exerce cargo, emprego ou funcao publica, 

de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneracao. Trata-

se de crime proprio, somente autoridade que mantenha vinculo profissional com o 

Estado pode ser sujeito ativo 

Caso um particular, que faz uso de algemas, sem ter para tanto o poder de 

policia que o legitime para tal, cometera outros crimes, podendo ser de tortura, maus 

tratos, lesao corporal e outros, dependendo da analise factual. 
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Entretanto, e de dificil concepcao encontrar um delito de abuso de autoridade 

pelo uso indevido de algemas por funcionario estatal, que nao integre qualquer uma 

das forcas policiais, tendo-se em vista que o uso das mesmas e inerente ao 

desempenho de suas atribuigoes. 

Faz-se necessario esclarecer a distincao entre a discricionariedade e o abuso 

de autoridade, em que ha uma tenue diferenca. Leciona acerca do assunto Silva 

(2002. p.14) que: 

A discricionariedade da autoridade, pr6pria do direito administrative, permite 
que ela atue nos estritos limites da lei que a regula; ao passo que o abuso 
de autoridade ocorre quando ela exorbita no exercicio de suas funcoes, 
extrapolando os limites legais. Nesse caso, a autoridade agiu fora dos 
limites tracados pela Lei. 

Compreende-se que a Administracao Publica dispoe de poderes que Ihe sao 

concedidos para assegurar sua posicao de supremacia sobre o particular, para 

alcancar os seus fins. Os poderes administrativos, que exerce a autoridade publica, 

sao regrados pelo sistema juridico vigente, de forma a evitar abusos e 

arbitrariedades. Nao podendo assim, a autoridade ultrapassar os limites tracados 

pela lei a sua atividade, sob pena de ilegalidade. 

Diante dessa celeuma, foi sempre dificil precisar os limites impostos a 

autoridade, quando esta realizava ou determinava o ato de algemar, pois nao havia 

na legislagao em vigor regulamentagao satisfatoria e detalhada sobre o uso de tal 

instrumento. 

Em relacao ao abuso de autoridade, pode este se configurar quando ocorre a 

violagao do direito de liberdade. A alinea "a" do artigo 3°, da Lei n° 4.898/1965, 

consagra o abuso de autoridade como qualquer atentado contra a liberdade de 

locomogao, esse direito engloba quatro situagoes: ingressar, sair, permanecer e 

deslocar-se no territorio nacional. 

Nao obstante, o abuso de autoridade se exterioriza, quando ocorre o 

cerceamento do direito de locomogao e nao pelas algemas, que podem ter sido o 

instrumento utilizado para patrocinar o fim desejado, ou seja, obstar o direito de 

locomogao. Em relagao a esse assunto, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, 

em HC, 91952-SP: 
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A Lei n° 4.898/1965 editada pelo regime de excecao, no artigo 4°, enquadra 
como abuso de autoridade cercear a liberdade individual sem as 
formalidades legais ou com abuso de poder - alinea 'a'- submeter pessoa 
sob guarda ou custodia a vexame ou a constrangimento nao autorizado por 
lei - alinea 'b'. 

A Constituigao em seu artigo 5°, inciso XLIX, estabelece que e assegurado 

aos presos o respeito a integridade fisica e moral. Ressalta-se que um correto uso 

das algemas nao provoca lesao corporal, embora, dependendo do modo de 

colocagao e de seu estado de conservagao, ferimentos possam ser causados no 

contido. Nao obstante, o uso nocivo de algemas ocasiona o estrangulamento dos 

pulsos, gerando enormes danos a saude, podendo ensejar ate mesmo no resultado 

morte e consequentemente configuragao da hipotese de homicidio. Assim, havera 

da mesma maneira concurso material. 

Malgrado, havendo qualquer lesao provocada por uso indevido de algemas, o 

policial respondera por abuso de autoridade em concurso material com delito que 

tenha provocado dano a integridade fisica. 

O artigo 4° da Lei de abuso de autoridade traz ainda outras hipoteses que 

tambem configuram o enquadramento do delito. Ao passo que a configuragao 

dessas hipoteses, quanto ao uso de algemas, so se torna palpavel quando a 

autoridade submeter pessoa sob sua guarda ou custodia a vexame ou a 

constrangimento nao autorizado em lei. Relaciona-se este dispositivo 

infraconstitucional com o ja citado inciso XLIX do artigo 5° da Carta Magna, segundo 

o qual e assegurado aos presos o respeito a integridade fisica e moral. 

O mesmo comando e repetido na Lei de Execugao Penal que, em seu artigo 

40, impoe a todas as autoridades o respeito a integridade fisica moral dos 

condenados e dos presos provisorios. Destarte, o simples ato de algemar, por si so, 

desde que necessario, justificado e moderado, decorrendo de uma prisao 

legalmente imposta, nenhum abuso se perfaz. 

Entretanto, caso o detido estiver algemado com o intuito de exposigao a 

vexame ou constrangimento, podera se configurar o crime de abuso de autoridade 

consubstanciado no artigo 4°, letra "b", da lei especial. Vale ressaltar que a simples 

condugao de um detido algemado, ainda que as camaras televisivas e fotograficas 

capturem sua imagem, dentro das constitucionais liberdades de imprensa e de 
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informagao, nao configura o crime acima, por inexistir o dolo especifico de execrar, 

de expor, de humilhar. 

Ao passo que o arrimo da utilizagao das algemas, nao deve estar baseado no 

fato de constranger e colocar o acusado em situagao vexatoria. Visto que as 

algemas podem, no entanto, submeter o individuo a tal situagao degradante, 

acarretando, portanto, na pratica do delito em estudo, pois as mesmas foram usadas 

de maneira especifica a patrocinar esse fim humilhante e nao como simples escopo 

de buscar a sua contencao. 

O que atualmente vem ocorrendo e a prisao de pessoas com notoriedade, 

que tern suas imagens lastreadas na midia enquanto estao sendo algemadas e sem 

qualquer possibilidade de reacao, como verdadeiros trofeus. Esse tipo de exposigao 

faz com que o uso de algemas, que e um instrumento utilizado para a seguranga se 

torne aviltante e gera uma reprovagao. Visto que essa forma de repugnancia 

consiste, sem duvida, na abusiva e inconstitucional exposigao, a configurar abuso de 

autoridade. Essas sao as possiveis formas de condutas que exteriorizam o delito de 

abuso de autoridade praticados com o auxilio de algemas. 

Consoante, o deputado Fleury propos Projeto de Lei visando coibir o abuso 

no uso de algemas e sugeriu que fosse acrescida uma alinea " I " ao artigo 3° da 

referida Lei. Assim, passaria a ter a seguinte redagao: "a liberdade de agao, pela 

contengao com o emprego de algumas, em desacordo com o previsto em Lei". O 

referido projeto esta em tramitagao. 

Perpassando pela jurisprudencia, facilmente se encontra a invocagao de 

nulidade existente em colocagao de algemas feita nas audiencias e no Tribunal do 

Juri. Entretanto, o Tribunal de Justiga de Sao Paulo, em acordao proferido, nao se 

manifesta favoravel a tal entendimento expressando a corrente que ate entao 

predominava naquele orgao: 

(...) a jurisprudencia predominate deste E. Tribunal de Justiga e no sentido 
de que nao constitui constrangimento ilegal, de molde a anular o 
julgamento, o fato de permanecer o reu algemado durante os trabalhos, por 
ser havido como perigoso. 

As algemas para nao-caracterizagao do constrangimento ilegal eram diversas, 

saber que a manutengao do reu algemado para seguranga do julgamento e dos 
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presentes nao constitui constrangimento ilegal, se ha razoavel temor de que a 

tensao emocional possa despertar a agressividade. 

Medida necessaria ao bom andamento e seguranga do julgamento, bem 

como das pessoas que nele intervem. Porem, diante da edigao da ja comentada 

Sumula Vinculante n° 11 pelo Supremo Tribunal Federal, o quadro juridico mudou. 

Onde havia diferentes interpretagoes dentro de uma tormentosa jurisprudencia, 

agora existe uma assertiva da Suprema Corte. Mais uma vez, referida sumula preve 

que: 

So e licito o uso de algemas em caso de resistencia e de fundado receio de 
fuga ou de perigo a integridade fisica propria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisao ou do ato processual a que se refere, sem prejuizo da 
responsabilidade civil do Estado. 

Estaria, entao, fortalecida a hipotese de responsabilizagao tambem pelo crime 

de abuso de autoridade, do policial ou da autoridade causadora do uso indevido e 

abusivo das algemas. 

Assim, quanto ao uso indiscriminado e algumas vezes vexatorio, tern como 

salutar a tese da Ministra Carmem Lucia, porem, excepcionalizar o emprego de 

algemas nao parece ser a solugao mais equilibrada. Logicamente, as forgas policiais 

tern ou tinham que considerar antes da edigao da Sumula 11 do STF que a ausencia 

de lei especifica nao autoriza o emprego de algemas em toda e qualquer situagao. 

Em seu voto dispos que: 

Como se deu em relagao aos ferros- a prisao em ferros e aos braceletes, 
quando se imaginava que seria necessario simbolizar o preso qualquer que 
fosse a situagao, as algemas sao mais uma forma de impedir reagoes 
violentas ou indevidas dos presos, quer quanto a fuga, quer quanto a 
reagoes que ponham em risco a vida dos proprios presos, dos policiais ou 
de terceiros. O que nao se admite, no Estado Democratico, e que elas 
passem a ser simbolo do poder arbitrario de um sobre outro ser humano, 
que ela seja forma de humilhagao publica, que elas se tornem instrumento 
de submissao juridicamente indevida de alguem sobre o seu semelhante. 
Nem ao menos, entao, seria uma pena, mas uma forma de punigao sem lei 
que a fundamente e, o que mais e pior, sem causa especifica e sem 
reparagao moral possivel para os danos que a imagem do preso teria 
arcado. Vivemos, nos tempos atuais, o Estado espetaculo. Porque muito 
velozes e passaveis, as imagens tern de ser fortes. A prisao tornou-se, 
nesta nossa sociedade doente de midia e formas sem conteudo, um ao 
deste grande teatro que se opoe como se fosse bastante a apresentagao 
dos criminosos e nao a apuragao e a punigao dos crimes na forma da lei. 
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Mata-se e esquece-se. Extingui-se a pena de mode fisica. Mas instituiu-se a 
pena de morte social. 

Assim, resta evidente, ante a jurisprudencia e as disposicoes legais 

hodiernamente em vigor, aparentemente destoantes da realidade e dos altos indices 

de violencia registrados no pais, que o uso de algemas so pode ser tolerado em 

situacoes excepcionais, em que o individuo resista a prisao ou coloque em risco a 

efetividade da medida, seja tentando uma fuga, seja ameacado terceiros. Fora 

desses casos, os institutos juridicos, sob argumentos abstratos e carentes de 

fundamentacao concreta, nao admitem o uso de algemas. 

Portanto, de acordo com Meireles (2006, p. 108) "assevera que o uso do poder 

e licito; o abuso, sempre ilicito. Dai porque todo ato abusivo e nulo, por excesso ou 

abuso de poder". 

Com isso, o ensinamento totalmente aplicavel ao emprego de algemas que 

nada mais e do que um ato administrativo que pode tornar-se arbitrario, eivado de 

ilegalidade, constituindo-se, assim, em abuso de poder ou de autoridade. De outra 

forma quando necessario esse poder deve ser usado de acordo com a conveniencia 

e oportunidade que exija no caso concreto, constituindo apenas em exercicio regular 

do poder. 
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4 O EMPREGO DE ALGEMAS A LUZ DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA 

O principio da dignidade da pessoa humana esta disposto no artigo 1°, inciso 

III, da Constituigao Federal, consagrado como um dos fundamentos da Republica 

Federativa do Brasil. 

Os fundamentos juridicos que balizam o uso de algemas e o direito legitimo, 

conferido pelo proprio Estado, denominado poder de policia. Esse poder e amplo, 

autorizado sempre que o interesse publico assim o exigir, porem encontra seu limite 

no respeito a dignidade da pessoa humana, daquele que ira receber as algemas. 

Assim, o proprio Estado, que usa as algemas para a protegao dos individuos, 

nao pode ser o violador do garantido Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Essa tematica sera tratada no decorrer deste capitulo. 

4.1 O Principio da Dignidade da Pessoa Humana 

Sabe-se que com o advento da Constituigao Federal de 1988, o Brasil utilizou 

dos preceitos trazidos pela Declaragao Universal de Direitos Humanos, de 1948, 

precisamente do seu artigo 1°, que traz como fundamento estabelecendo que todas 

as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito, reconhecendo 

expressamente o valor da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o Brasil 

buscou anular o periodo anteriormente transcorrido, marcado pela ditadura militar, 

onde o valor da pessoa humana e dos direitos foi objeto de desconsideragao e da 

degradagao pelo Estado. 

A Constituigao Brasileira instituiu a dignidade da pessoa humana como um 

dos fundamentos da Republica, por intermedio de seu artigo 1°, inciso III. Pautado 

no escopo de que a dignidade e multidimensional, estando associada a um grande 

conjunto de condigoes atreladas a existencia humana, a comegar pela propria vida, 

passando pela integridade fisica e psiquica, moral, liberdade e pelas condigoes 

materiais de bem-estar. 

Portanto, a realizagao da dignidade humana esta vinculada a efetivagao de 

outros direitos fundamentais. Mas, isso nao deve significar, no entanto, que a 
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dignidade nao tenha um sentido autonomo e juridicamente relevante, como um 

direito que imponha deveres ao Estado e aos demais membros da sociedade. 

Destarte, nao esta se fazendo uma analise sociologica, mas sim 

estabelecendo um parametro etico-juridico a partir do qual os Estados devem se 

relacionar com as pessoas sob sua jurisdicao. A dignidade e, portanto, um principio 

derivado das relacoes entre as pessoas; e o direito a dignidade esta associado a 

protecao daquelas condigoes indispensaveis para a realizagao de uma existencia 

que faga sentido para cada pessoa. 

Dessa forma, conceituar o principio da dignidade humana e algo dificil, mas a 

doutrina e a jurisprudencia cuidaram, ao longo do tempo, em delinear a acepgao 

basica acerca da dignidade da pessoa humana. 

Para Moraes (2008), a Constituigao Federal apresenta a dignidade da pessoa 

humana em dupla concepgao, primeiro preve um direito individual protetor nas 

relagoes entre Estado e individuo e em segundo procura estabelecer o dever 

fundamental de tratamento igualitario dos proprios semelhantes. 

Portanto, a dignidade e preceito inerente a personalidade humana que eleva 

aos niveis da existencia, onde faz do homem, um ser, sendo assim, a auto-

afirmagao do individuo, sem a intervengao dos poderes publicos que devem abster-

se de agir e por outro lado a dignidade nao pode ser considerada exclusivamente 

como algo inerente a natureza do homem, devendo existir uma integragao entre a 

relagao do estado com o individuo. 

Outro conceito pertinente e o trazido por Delperee (1999, p. 160): 

A dignidade humana repousa na base de todos os direitos fundamentais, 
civis, politicos ou sociais. Consagra assim, a Constituigao em favor do 
homem, um direito de resistencia. Cada individuo possui uma capacidade 
de liberdade. No entanto, nenhuma autoridade tern o direito de Ihe impor, 
por meio de constrangimento, o sentido que ele espera dar a sua existencia. 

Malgrado, o valor da dignidade da pessoa humana e de extrema relevancia, 

no Brasil tal principio configura-se um norte para todo o ordenamento constitucional. 

Alem de encontrar-se no ambito dos principios fundamentais esta profundamente 

vinculada com os direitos humanos, quais sejam: o direito a vida, os direitos politicos 

como o sufragio, o voto e a possibilidade de concorrer a cargos publicos eletivos, a 
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liberdade a igualdade, e tambem aos direitos sociais atraves da saude, educacao, 

assistencia e previdencia social. 

A dignidade tambem e estabelecida na ordem economica quando tern por fim 

assegurar a todos uma existencia, na ordem social quando se fundou o 

planejamento familiar nos principios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsavel, alem de assegurar a crianga e ao adolescente o direito a 

dignidade. 

Portanto, tem-se que a dignidade e um elemento irrenunciavel e inalienavel, 

sendo algo que se reconhece, respeita e protege nao podendo ser retirado ou criado 

ja que e intrinseco a cada ser humano. Conforme leciona Sarlet (2001, p. 106): "Nao 

se deve olvidar que a dignidade independe das circunstancias concretas, sendo algo 

inerente a toda e qualquer pessoa humana, de tal sorte que todos- mesmo o maior 

dos criminosos- sao iguais em dignidade". 

Assim, cabe ao Estado a tarefa de nortear as agoes dos individuos, tanto no 

sentindo de preservar a dignidade existente, como char condigoes que possibilite o 

seu pleno exercicio. Portanto, toda a atividade estatal e todos os orgaos publicos 

deveriam estar ligados pelo principio da dignidade da pessoa humana impondo um 

dever de respeito e de condutas que venham efetivar e proteger a dignidade do 

individuo. 

Outro elemento importante e a intangibilidade, ou seja, que a dignidade de 

cada pessoa deve ser objeto de respeito e protegao onde as restrigoes efetivadas 

nao podem ferir o limite imposto pela dignidade da pessoa humana. Conforme o 

ensinamento de Sarlet (2001) a dignidade da pessoa humana poderia ser 

considerada agredida sempre que o individuo fosse descaracterizado de sujeito de 

direitos, sendo tratado como um objeto, uma coisa ou mero instrumento. 

Vale ressaltar que a concepgao do homem como um objeto constitui 

justamente a contrariedade da nogao de dignidade da pessoa humana. Segundo 

Sarlet (2001. p. 110): 

(...) Onde nao houver respeito pela vida e pela integridade fisica do ser 
humano, onde as condigoes minimas para uma existencia digna nao forem 
asseguradas, onde a intimidade e identidade do individuo forem objeto de 
integridade indevidas, onde sua igualdade relativamente aos demais nao for 
garantida, bem como onde nao houver limitagao do poder, nao passara de 
mero objeto de arbitrio e injustigas. 
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Assim, a dignidade da pessoa humana significa ser ela, diferentemente das 

COisas, um ser que deve ser tratado e considerado como um fim em si mesmo, e nao 

para a obtencao de algum resultado, pois decorre do fato de que, por ser racional, a 

pessoa e capaz de viver em condigoes de autonomia e de guiar-se pelas leis que ela 

propria edita. Portanto, todo homem tern dignidade e nao um prego, como fim em si 

mesmo, nao sendo algo que pode servir de meio, o que limita consequentemente, o 

seu livre arbitrio. 

De acordo com Miranda (2001, p. 170): 

E o valor que informa toda a ordem juridica, se assegurados os direitos 
inerentes a pessoa humana. Os direitos fundamentais constituent por isso 
mesmo, explicitagoes da dignidade da pessoa humana, ja que em cada 
direito fundamental ha um conteudo e uma projegao da dignidade da 
pessoa. 

Destarte, o conceito da dignidade engloba todo o ser humano, portanto a 

dignidade do preso conglomera o respeito, a protegao da integridade fisica e moral 

do individuo do que decorrem, por exemplo, da proibigao da pena de morte, da 

tortura, das penas de natureza corporal, limitagao aos meios de prova, abrange a 

garantia de condigoes justas e adequadas de vida dentro dos estabelecimentos 

prisionais, a garantia da isonomia de todos presos, que nao podem ser submetidos a 

tratamento discriminatorio e arbitrario nao sendo permitida a escravidao, a 

discriminagao, englobando tambem a protegao da intimidade, da honra e da esfera 

privada da cela. 

4.2 Consagragao do Principio da Dignidade na Legislagao Penal 

A Carta Magna, em seu artigo 1°, definiu o perfil politico-constitucional do 

Brasil como de um Estado Democratico de Direito. Trata-se do mais importante 

dispositivo constitucional de 1988, pois dele decorrem todos os principios 

fundamentais do Estado. 

Tem-se que do Estado Democratico de Direito partem os principios 

regradores dos mais diversos campos da atuagao humana. No ambito penal, ha o 
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principio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1°, inciso IN da CF/88, 

que regulg Q oriontg todo o sistema, transformando-o em um direito penal 

democratico, sendo um canal generico e abrangente, que deriva direta e 

imediatamente deste moderno perfil politico do Estado brasileiro, a partir do qual ha 

diversos outros principios afetos a esfera criminal, que nele encontram guarida e 

orientam o legislador na definigao das condutas delituosas. 

Por sua vez o Estado Democratico de Direito, consagra o principio da 

dignidade humana, como o orientador de toda a formacao do Direito Penal. Tendo 

em vista que qualquer construcao tipica, cujo conteudo contrariar e afrontar a 

dignidade humana sera materialmente inconstitucional posto que atentatoria ao 

proprio fundamental da existencia do Estado. 

Portanto, constata-se que um dos fundamentos do Estado brasileiro e a 

dignidade da pessoa humana. Haja vista que nasce do Estado democratico de 

Direito todos os principios que o regem devem se basear no respeito a pessoa 

humana, pois esta funciona como principio estruturante, ou seja, representa o 

arcabouco politico fundamental constitutivo do Estado e sobre o qual se assenta 

todo o ordenamento juridico. Por isso, e considerado como principio maior na 

interpretacao de todos os direitos e garantias conferidos as pessoas no Texto 

Constitucional. 

Isto se reflete no Direito Penal, pois este trabalha diretamente com o ius 

libertatis dos cidadaos. Leciona Silva (2002, p. 105) que "a dignidade da pessoa 

humana e um valor supremo que atrai o conteudo de todos os direitos fundamentais 

do homem, desde o direito a vida". E, citando Canotilho (2000), constata-se que a 

dignidade humana e o valor supremo obrigando a uma densificacao valorativa que 

tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e nao qualquer ideia 

aprioristica do homem, nao podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana a 

defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos 

sociais, ou invoca-la para construir a teoria do nucleo da personalidade individual, 

ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existencia humana. 

Deste modo, partindo da premissa de que a dignidade humana tern intima 

relagao com o Direito Penal garantista, faz-se necessario entender que em um 

Estado Democratico de Direito, um fato punivel deve ser encarado tendo em vista a 

finalidade do Direito Penal, que e a protegao de bens juridicos penais. 
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Relacionando a dignidade humana com o Direito Penal, Gomes (2002) estatui 

que sendo a dignidade humana o fundamento maximo do modelo de Estado de 

Direito, parece nao haver duvida de que a sancao penal so deve incidir quando ha 

uma concreta lesao ou perigo para o bem juridico protegido pela norma. 

A dignidade humana, assim, orienta o legislador no momento de char um 

novo delito e o operador no instante em que vai realizar a atividade de adequagao 

tipica. Tal principio generico e reitor do Direito Penal partem outros principios mais 

especificos, os quais propiciam um controle de qualidade do tipo penal, isto e, sobre 

o seu conteudo, em inumeras situacoes especificas da vida concreta, tais principios 

sao: legalidade, insignificancia, alteridade, confianca, adequagao social, intervengao 

minima, fragmentariedade, proporcionalidade, necessidade e ofensividade. 

Cabe ao operador do Direito se orientar por tais principios para exercer o 

controle tecnico de verificagao da constitucionalidade de todo tipo penal e de toda 

adequagao tipica, de acordo com o seu conteudo. Caso seja ultrajante a dignidade 

humana, devera ser expurgado do ordenamento juridico. 

Portanto, do principio da dignidade da pessoa humana deriva o principio do 

respeito ao preso, que busca reprimir os maus tratos, as torturas, as condigoes 

desumanas em que os presos sao mantidos, alem da discriminagao operante da 

propria sociedade em relagao ao apenado que saem do carcere, com um perfil 

criminal muito maior do que quando entraram, certamente voltarao contra a 

sociedade por meio do crime, nao tendo nem um tipo de apoio ao sair da prisao. 

No Titulo II- Dos direitos e garantias Fundamentais, Capitulo I- Dos Direitos e 

Deveres Individuals e Coletivos em seu artigo 5°, traz em seus incisos: 

III- Ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
XLIX- E assegurado aos presos o respeito a integridade fisica e moral; 

Tais preceitos se especificam no artigo 38 do Codigo Penal, visto que 

consagra ao preso a conservagao de todos os direitos nao atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito a sua integridade fisica e 

moral. 

Malgrado, o fulcro que cristaliza esses direitos se fundamenta no fato que 

apesar do homem estar condenado ou apenas preso, nao deixa de ser homem e 
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continua com todos os seus direitos, com excegao apenas dos incompativeis com a 

cessacao da liberdade, ou seja, o preso perde a liberdade de locomogao, no entanto 

o respeito a sua integridade fisica devem permanecer solidos. Desta feita, o detento 

deve ser protegido, enquanto ser humano e cidadao, principalmente por se 

encontrar destituido de liberdade, incapaz de defender-se em sua plenitude. 

4.3 Poder de Policia 

Tem-se por Poder de Policia o que dispoe a Administragao para condicionar, 

restringir, frear atividades e direitos de particulares para a preservagao dos 

interesses da coletividade. Esse poder e inerente a atividade administrativa, visto 

que a mesma exerce esse poder sobre todas as condutas ou situagoes particulares 

que possam, direta ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade. 

Assim, pode-se conceituar o poder de policia de acordo com Meireles (2006, 

p. 155) como sendo: "o poder de que dispoe a administragao publica para 

condicionar ou restringir o uso de bens e o exercicio de direitos ou atividades pelo 

particular, em prol do bem-estar da coletividade". Meireles (2006, p.293) entende 

que o poder de policia e "a competencia administrativa de disciplinar o exercicio da 

autonomia privada para a realizagao de direitos fundamentais e da democracia, 

segundo os principios da legalidade e da proporcionalidade". 

O objeto do poder de policia administrativo e todo bem, direito ou atividade 

individual que possa afetar a coletividade ou por em risco a seguranga nacional, 

exigindo, por isso mesmo, regulamentagao, controle e contengao pelo Poder 

Publico. Tendo em vista que com esse proposito, a administragao pode condicionar 

o exercicio de direitos individuals, delimitar a execugao de atividades, como tambem 

restringir o uso de bens que afetam a coletividade em geral, ou contrariem a ordem 

juridica estabelecida ou oponham aos objetivos permanentes da Nagao. 

Nao se confunde a competencia do poder de policia administrativa com o 

poder de policia judiciario. Contudo, alguns autores a diferenciam de maneira 

abstrata, na qual dizem que o poder administrativo atua preventivamente, enquanto 
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que a policia judiciaria ja teria a sua atuacao no ambito da repressao. Preleciona 

Mello (1995, p.89) que: 

O que efetivamente aparta Policia Administrativa de Policia Judiciaria e que 
a primeira se predispoe unicamente a impedir ou paralisar atividades anti-
sociais enquanto a segunda se pre-ordena a responsabilidade dos 
violadores da ordem juridica. 

Nao obstante, a definigao nao foi dada apenas pela doutrina, mas sim pela lei 

que tambem definiu o poder de policia, fazendo-o atraves do artigo 78 do Codigo de 

Tributario Nacional: 

Considera-se poder de policia a atividade de administragao publica que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de 
atos ou abstengao de fato, em razao de interesse publico concernente a 
seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produgao e do 
mercado, ao exercicio de atividades econdmicas dependentes de 
concessao ou autorizagao do Poder Publico, a tranquilidade publica ou ao 
respeito a propriedade e aos direitos individuals e coletivos. 

Paragrafo unico- Considera-se regular o exercicio do poder de policia 
quando desempenhado pelo orgao competente nos limites da lei aplicaveis, 
com observancia do processo legal e, tratando-se de atividades que a lei 
tenha como discricionaria, sem abuso ou desvio de poder. 

Dessa forma, constata-se ainda que previsto no Codigo Tributario Nacional, o 

poder de policia nao se refere apenas a materias tributarias, como se pode 

depreender da propria definigao apresentada. Conquanto pode-se confundir, o poder 

de policia com as policias judiciarias e militares, mas a elas e conferido, enquanto 

orgaos integrantes da Administragao Publica. 

Assim, nao resta duvida de que a autoridade, independentemente de sua 

natureza, quando procede ao ato de algemar, esta exercendo o poder de policia a 

ele conferido. O ato de algemar torna-se licito, sob aspecto administrativo. 

Malgrado, o ato sera, licito quando a necessidade se fizer, com base, 

tambem, no paragrafo unico do artigo mencionado, que observa o desvio e abuso de 

poder. Toda vez que o interesse publico, ou seja, da sociedade em correr o risco de 

assistir ao retorno de um delinquente, impunemente, a sociedade e esta, assim, 

continuar exposta aos maleficios que pode sofrer em razao da nao detengao deste 

delinquente, o poder de policia autoriza o emprego de algemas. O algemamento 

torna-se licito, mediante poder de policia legalmente conferido. 
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De acordo com que o artigo 78 do Codigo Tributario Nacional enfatizou, em 

seu paragrafo unico, qualquer escusa do emprego de algemas fora das hipoteses 

permitidas, ou sem que haja realmente fundamento na supremacia do interesse 

publico sobre o particular, havera excesso, com a consequente caracterizagao de 

desvio e abuso de poder. 

Nessas palavras ensina Silva (1996. p. 710): "com a justificativa de garantir a 

ordem publica, na verdade, muitas vezes, o que se faz e desrespeitar os direitos 

fundamentais da pessoa humana, quando ela apenas autoriza o exercicio regular do 

poder de policia". 

Para que seja coibido o abuso, por parte do poder estatal, exercido atraves 

das policias, devera haver um intenso aperfeicoamento dos seus agentes, para que 

conhegam os limites da lei, a ser cumprida de forma consciente. 

Portanto, o Estado Democratico de Direito pressupoe o respeito aos direitos e 

garantias fundamentais do cidadao, e manutengao da ordem publica, permitindo o 

desenvolvimento da sociedade, cabendo-lhe responder por essa fungao, por meio 

dos orgaos policiais, que devem prestar servigo de qualidade aos administrados, que 

sao os destinatarios desta atividade essencial para a preservagao dos direitos 

fundamentais previstos na Constituigao Federal de 1988, denominada Constituigao 

Cidada. 

Assim, nao e qualquer agente publico que se encontra legitimado para 

empregar a forga, a coagao administrativa direta, que tern como unico fim servir a 

uma ordem, vencendo a desobediencia, estando a disposigao do poder publico, que 

se utiliza de instrumentos legais para o seu emprego. Somente os agentes policiais e 

que se encontram legitimados para empregar a coagao administrativa direta, uso da 

forga de modo legitimo pelo Estado, para a manutengao da ordem publica e o 

cumprimento de decisoes judiciais e administrativas. 

Dessa forma, mesmo diante dos direitos fundamentais insculpidos na 

Constituigao, sera justificado o cerceamento a liberdade do cidadao que, por seu 

comportamento, gera situagoes contrarias a integridade e a vida de outrem. 

Ao passo que, quando houver estes ataques dirigidos contra a paz social, o 

uso de forga, pelos orgaos policiais, encontrara respaldo legal. Isso porque, como se 

sabe, ofensas de tal natureza representam perturbagao a ordem e um desrespeito 

ao estado de direito. Nesse sentido corroborando com o que fora exposto e o artigo 
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de Rosa (2004) em que a policia encontra-se no Estado democratico de direito 

legitimada para empregar a forga, que nao e incompativel com os direitos 

assegurados ao cidadao. Existem circunstancias em que a policia necessita 

empregar a coagao administrativa, por meios que pertencem a autoridade, sem que 

isso venha a contrariar os preceitos previstos na Constituigao Federal. 

Verifica-se que a Policia nada mais e do que uma instituigao criada para a 

defesa e garantia da seguranga e que todas as suas atividades devem ser 

desenvolvidas com base nos principios constitucionais, primando sempre para que 

sejam estes cumpridos e respeitados, sendo que tal efetivagao so se viabiliza 

atraves da concessao do poder de policia a ela concedido pelo proprio Estado. 

Para que o poder de policia seja perfeitamente balanceado, nao se incorrendo 

em abuso, ja que ainda nao ha lei que trace os exatos freios e limites do 

algemamento para todas as situagoes possiveis, tem-se que se trazer uma analise 

levando em conta o principio da proporcionalidade. Tal principio exige adequagao, 

necessidade e ponderagao na medida e vale no Direito processual penal por forga 

do artigo 3° do CPP. Todas as vezes que o uso de algemas exorbitar desse limite 

constitui abuso, nos termos dos artigos 3°, T e 4°, "b" da Lei 4.898/65 

Assim, deve ser analisado, em situagoes tipicas, se o algemamento resta 

cabivel e adequado. Se proporcional as necessidades do caso concerto, abuso nao 

havera ocorrido; representara tao-so um exercicio regular do direito. 

Portanto, para bem se utilizar o principio da proporcionalidade ensina Guerra 

Filho (2001, p.60)que: 

O principio da proporcionalidade, tal como hoje se apresenta no direito 
constitucional alemao, na concepgao desenvolvida por sua doutrina, em 
intima colaboragao com a jurisprudencia constitucional (cf., v.g., HECK, 
1995), desdobra-se em tres aspectos, a saber: proporcionalidade em 
sentido estrito, adequagao e exigibilidade. No seu emprego, sempre se tern 
em vista o fim colimado nas disposigoes constitucionais a serem 
interpretadas, fim esse que pode ser atingido por diversos meios, entre os 
quais se havera de optar. O meio a ser escolhido devera, em primeiro lugar, 
ser adequado para atingir o resultado almejado, revelando conformidade e 
utilidade ao fim desejado. Em seguida, comprova-se a exigibilidade do meio 
quando esse se mostra como 'o mais suave' dentre os diversos disponiveis, 
ou seja, menos agressivo aos bens e valores colidem com aquele 
consagrado na norma interpretada. Finalmente, havera respeito a 
proporcionalidade em sentido estrito quando o meio a ser empregado se 
mostra como valores com o minimo de desrespeito de outros, que a eles se 
contraponham, observando-se, ainda, que haja violagao do 'minimo' em que 
todos devem ser respeitados. 
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Outro principio digno de analise e o da eficiencia que, com o uso de algemas, 

permite uma efetiva aplicagao da lei penal e o resguardo da seguranga publica. A 

Emenda Constitucional n° 19/1998 tornou explicita a existencia do principio da 

eficiencia na Administragao Publica. 

Os administradores publicos tern o dever de agir com eficiencia, produzindo 

resultados satisfatorios, nas agoes desempenhadas, aos membros da comunidade. 

Assim sendo, nao ha como se cogitar de eficiencia no aparato repressor 

estatal sem que haja meios de se impedir fugas ou reagoes violentas durante a 

condugao de um preso, motivo pelo qual o uso de algemas, quando necessario, e 

meio indispensavel a manutengao da seguranga publica e para que assegure a 

aplicagao da lei penal. 

4.4 Do uso de algemas e a dignidade da pessoa humana 

Com o advento da Declaragao Universal de 1948, ao introduzir a concepgao 

contemporanea de direitos humanos, acolhe a dignidade humana como valor a 

iluminar o universo de direitos. 

A condigao humana e requisito unico e exclusivo, reitere-se, para a 

titularidade de direitos. Isto porque todo ser humano tern uma dignidade que Ihe e 

inerente, sendo incondicionada, nao dependendo de nenhum outro criterio, senao 

ser humano. O valor dignidade humana se projeta, assim, por todo o sistema 

internacional, todos os tratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do 

positivismo juridico, incorporam o valor da dignidade humana. 

A utilizagao de algemas deve ser encarada como medidas extremas, em face, 

sobretudo, do principio fundamental da dignidade da pessoa humana, esculpido no 

artigo 1°, inciso III, da Carta Magna e, ainda, dos principios da proporcionalidade, 

da razoabilidade, que sao corolarios daquele principio maior. A regra e a nao prisao 

e o nao uso de algemas, logo, tratam-se de excegoes, de medidas extremas. 
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A necessidade da utilizagao de algemas 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, nao ha duvidas de que essa avaliacao 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 dentre 

outras. 

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 agoes, 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. 

A dignidade da pessoa humana e definida por Moraes (2008, p.33) como: 

Uma referenda constitucional unificadora dos direitos fundamentais 
inerentes a especie humana, ou seja, daqueles direitos que visam garantir o 
conforto existencial das pessoas, protegendo-as de sofrimento evitaveis na 
esfera social. 

Nesse diapasao, a dignidade, por importancia, e elencada em todos os 

tratados internacionais e, nesse sentido, o Brasil deu merecido destaque, tragando-a 

no artigo 1°, inciso III, do texto constitucional entre os seus fundamentos. 

No que tange ao uso de algemas, as mesmas sao instrumentos postos a 

disposigao dos profissionais da area de seguranga publica, para a contengao de 

detidos e para a preservagao dos direitos da integrante da sociedade. Visto que a 

finalidade precipua da adogao de algemas nao e a de atentar contra a dignidade da 

pessoa humana. 

Frisa-se que o uso devido, legitimo e necessario de algemas nao avilta esta 

dignidade, mas o excesso, bem como a sua injusta colocagao, inegavelmente sim. 

Haja vista que as algemas sao meramente instrumentais, nao tendo o escopo de 

pena, castigo ou fonte de humilhagao. 
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De acordo com Cavalcanti (1993) ha um uso excessivo das algemas, 

notadamente em integrantes das camadas sociais mais carentes da sociedade. Mas 

nao se pode olvidar que as pessoas publicas renomadas e conhecidas tambem 

sofrem dano a imagem, talvez ate mesmo de maior amplitude, quando expostas a tal 

situagao. Nao obstante, invariavelmente, todos devem ter preservada a sua imagem, 

com extensao da protegao a dignidade da pessoa humana. 

Assim, duvida inexiste que, no transcorrer dos seculos, os processualistas e 

os penalistas se preocupam com a problematica do uso de algemas que simboliza, 

na verdade, o conflito entre o direito, a dignidade, a incolumidade fisica do preso e a 

seguranga da sociedade. E cristalino, que no Brasil usa-se com demasia o uso de 

algemas e, em alguns casos, imbuidos de humilhar, de degradar o cidadao preso, 

ou conduzido, notadamente aqueles que provem das camadas mais carentes da 

sociedade. De acordo com Lima (1949, p. 41) tem-se que: 

Se as algemas, os ferros, cordas ou quaisquer amarras atentam contra a 
dignidade da pessoa do homem pacato, legitimam-se contra o preso 
insubmisso; e a insurreigao e a violencia do preso atentam tambem contra a 
autoridade e a lei; a si mesmo ele deve imputar as consequencias dos seus 
excessos ja nao ha a preservar nenhuma dignidade quando a lei ja esta 
sendo ofendida e desprezada a decisao de autoridades, incentivando a 
desordem generalizada. 

Nao ha de se falar em humilhagao ou ofensa a dignidade humana, visto nao 

se tratar de castigo, mas de medida acauteladora dos interesses sociais e do proprio 

detento, quando a prisao for efetuada com discrigao, sem espetaculos e em 

conformidade com a legislagao pertinente, havendo necessidade de emprego de 

algemas. Dessa maneira nao e arbitraria, mas sim discricionaria, decidida pela 

autoridade ou agente policial, nao ha que se cogitar constrangimento ilegal, pois em 

tese, nao ha violagao a nenhum principio constitucional, ate mesmo em virtude da 

propria revitalizagao dos direitos e garantias individuals. 

Assim, o uso de algemas deve ser norteado pelo principio da dignidade da 

pessoa humana, como tambem pelo principio da proporcionalidade. Nao se 

admitindo excessos que venham a macular direitos fundamentais do preso, mas 

tambem nao se abolindo ou restringindo demais o seu uso, posto que, em uma 

prisao ou condugao, a seguranga dos policiais, da sociedade e do proprio preso esta 

em questao. 
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5 CONCLUSAO 

A presente pesquisa demonstrou a origem historica das algemas, a razao de 

sua criacao e evolucao do seu uso, que acabou por modificar a funcao originalmente 

atribuida. Evidenciou-se que as algemas sao instrumentos que, ha muito tempo, tern 

sido postos a disposicao das policias, como meio eficaz de prevenir e evitar a fuga 

de detidos, ja condenados ou nao. 

O Codigo de Processo Penal, em seus artigos 284 e 292 permitem o emprego 

de forga necessaria, quando indispensavel para se evitar resistencia ou tentativa de 

fuga, ensejando que as algemas sejam utilizadas de forma preventiva e criteriosa, 

para se evitar outros problemas maiores. Recentemente ocorreu uma alteracao no 

referido diploma, atraves da Lei n° 11.689, de 9 de junho de 2008, uma legislacao 

que dispoe, literalmente, sobre algemas. A insergao ocorreu, especificamente, no 

Capitulo que versa sobre o procedimento no Tribunal do Juri. 

A utilizagao de algemas no sistema juridico brasileiro ocorre de modo 

preventivo, antes mesmo da ocorrencia da tentativa de fuga, onde encontra guarida 

no interesse publico em garantir a aplicagao dos exatos principios da justiga, em 

defesa da propria coletividade. O poder de policia, existente implicitamente no ato 

administrativo de algemar, se reveste de licitude enquanto escorado na 

predominancia do interesse publico sobre o particular. Assim, resta configurado o 

interesse publico de nao deixar ocorrer a fuga de pessoa detida, por tanto tal poder 

autoriza o emprego de algemas. 

Entretanto, analisando o uso de algemas e a problematica decorrente, 

verificou-se que sua fungao nao deve ser a de tortura, seja na modalidade fisica ou 

psicologica, tampouco a de lesionar o preso. Ao contrario, visa prevenir e evitar 

qualquer reagao que leve a um confronto, com instauragao de crise com graves 

consequencias ao custodiado, aos seus condutores e as pessoas circundantes. 

Ao passo que o uso de algemas, quando evidente desnecessario, 

desproporcional ou exagerado, causando lesoes a integridade fisica ou a dignidade 

do detido, determina a sujeigao da autoridade, ou do seu agente, a legislagao 

sancionatoria pertinente. Haja vista, que os ferimentos provocados pelo uso indevido 
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e desproporcional de tais instrumentos caracterizam os crimes de lesao corporal e 

abuso de autoridade, acarretando responsabilidade criminal e administrativa ao 

responsavel, sem prejuizo do dever de indenizar, que tambem e imposto ao Estado. 

Hodiernamente, a imprensa noticia rotineiramente grandes operacoes 

policiais, batizadas com nomes sugestivos, em que, por vezes, se algemam simples 

suspeitos, expondo-os demorada e desnecessariamente a midia, em rede nacional, 

sem quadro ou perspectiva concreta de violencia ou ameaca. Isso gera uma ofensa 

aos direitos da personalidade, conforme os artigos 11 e seguintes do Codigo Civil, 

alem da dignidade da pessoa humana constitucionalmente protegida. 

De qualquer forma, mesmo sob o panorama da carencia de legislacao 

expressa e especifica, o uso de algemas, independente de quern seja a pessoa 

custodiada, ou de suas posses materiais, sempre devera ser feito quando 

concretamente necessario, nunca expondo desnecessariamente a imagem, nem 

tampouco violando o consagrado principio da dignidade da pessoa humana. 

Pela analise dos diversos projetos de lei em tramite no Congresso Nacional, 

constatou-se que por muito tempo, o artigo 199 da LEP aguardou regulamentagao. 

Enquanto isso imperava a discricionariedade da autoridade e dos agentes policiais 

de praticar, ao seu criterio, o ato de algemar. 

Ha que se resguardar os direitos fundamentais do cidadao inclusive aquele 

insculpido no principio constitucional da presungao de inocencia, segundo o qual 

ninguem podera ser tratado como culpado, senao depois do transito em julgado da 

sentenca condenatoria, alem do que assegura o respeito a dignidade da pessoa 

humana. Paralelamente, se justifica a protegao aos interesses da coletividade, o que 

leva a buscar o equilibrio para o uso daquele instrumento de contengao, de forma 

tecnica e consciente. 

A Sumula Vinculante n° 11 do STF, disciplinou o uso de tais instrumentos, so 

quando existir resistencia, haja fundado receio de fuga ou perigo a integridade fisica 

propria ou alheia, estaria legitimado o uso de algemas. Faltando tais hipoteses, seu 

uso nao se justificaria. 

De fato, os direitos e garantias individuals constitucionalmente assegurados 

impoem o absoluto respeito a imagem e a dignidade da pessoa humana. Nao se 

podendo admitir espetaculos midiaticos de execragao publica e linchamento moral, 

constituindo verdadeiro prejulgamento. 
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Conclui-se, pois, pela obrigacao de se recuperar o senso etico, fundamental a 

aplicagao do Direito, efetivando-se os principios constitucionais e internacionais que 

tern a sociedade como nucleo de agasalhamento e preservagao do ser humano, 

com o preponderante respeito a sua dignidade, o que constitui celula mae para o 

Estado Democratico de Direito, visto que a dignidade da pessoa humana nao pode 

ser burlada pelo poder estatal, tornando inaceitavel a conduta abusiva constituida no 

aspecto negativo do poder de mando. 
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ANEXO A - Sumula Vinculante 11 

So e licito o uso de algemas em casos de resistencia e de fundado receio de fuga ou 

de perigo a integridade fisica propria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 

justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, 

civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisao ou do ato 

processual a que se refere, sem prejuizo da responsabilidade civil do Estado. 

Data de Aprovacao 

Sessao Plenaria de 13/08/2008 

Fonte de Publicagao 

DJe n° 157/2008, p. 1, em 22/8/2008. 

DOU de 22/8/2008, p. 1. 

Referenda Legislativa 

Constituigao Federal de 1988, art. 1°, III, art. 5°, III, X e XLIX. 

Codigo Penal, art. 350. 

Codigo de Processo Penal, art. 284. 

Codigo de Processo Penal Militar de 1969, art. 234, §1° 

Lei n° 4898/1965, art. 4°, a. 

Precedentes 

RHC 56465 

Publicagao: DJ de 6/10/1978 

HC 71195 

Publicagao: DJ de 4/8/1995 

HC 89429 

Publicagao: DJ de 2/2/2007 

HC 91952 

Publicagao: DJe n° 241/2008, em 19/12/2008 
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ANEXO B - PROJETO DE LEI DO SENADO N° 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 demonstrativos 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. 
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JUSTIFICAQAO 

O presente projeto de lei busca suprir uma grave lacuna no ordenamento 

juridico nacional: a regulamentacao do emprego de algemas. Ve-se, com frequencia, 

os direitos fundamentais 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 a 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 Execucao Penal), deve ser feita 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 Legislativo, 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 requisites fundamentais: 

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 a 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 
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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 


