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RESUMO 

O presente trabalho aborda as transgressoes e punigoes disciplinares militares e 
visa demonstrar a admissibilidade do habeas corpus quando os atos punitivos 
militares cerceadores da liberdade de locomocao estiverem viciados de ilegalidade 
ou abuso de poder. Atraves dos metodos exegetico-juridico, historico-comparativo e 
da pesquisa bibliografica constituida pela analise de doutrinas, jurisprudencias e de 
artigos disponibilizados na internet, objetivar-se-a refletir criticamente acerca da 
eficacia do habeas corpus como remedio as arbitrariedades que possam vir a ser 
praticadas contra o militar, turbando-lhe a liberdade indevidamente. De inicio 
faremos estudo da historia do remedio juridico, desde a antiguidade classica ate a 
atualidade brasileira. Em seguida com supedaneo na moderna doutrina e decisoes 
judiciais, trataremos da admissibilidade e inadmissibilidade de concessao nas 
punigoes disciplinares militares ilegais. Por f im, com arrimo na necessaria submissao 
dos procedimentos administrativos das Forgas Armadas e Auxiliares aos principios 
constitucionais, concluimos pelo cabimento do habeas corpus nas transgressoes 
disciplinares em que estejam presentes a ilegalidade e o abuso de poder, 
enfatizando a importancia de tal instituto para promover a justiga e sanar a ineficacia 
advinda da ma-fe ou erro da autoridade coatora na aplicagao de punigao disciplinar, 
vicios que provocam a quebra da disciplina e o descredito das instituigoes militares 
junto a seus componentes e a sociedade. Ressalte-se ainda que ao longo do 
trabalho relacionaremos o conteudo estudado com a legislagao e fatos referentes a 
Policia Militar do Estado da Parafba, vez que e o orgao militar mais proximo e 
presente da vida deste Campus, vez que ate bem pouco tempo atras era a unica 
Corporagao a possuir Unidade na cidade de Sousa, bem como pelo grande numero 
de milicianos da Briosa que ora frequentam suas salas de aula. 

Palavras-chave: Transgressao disciplinar. Restrigao da Liberdade. Habeas corpus. 



RESUMEN 

Este trabajo trata de las transgresiones y las sanciones disciplinares militares tiene 
por objeto demostrar la admisibilidad del recurso de habeas corpus cuando las 
acciones militares punitivas restrictivas de la libertad de locomocion se adolece de 
una ilegalidad o abuso de poder. Atraves de los metodos exegetico-jurfdicos, 
historicos y de literatura comparada y consiste en el analisis de la doctrina, 
jurisprudencia y articulos disponibles en Internet, dirigido a una reflexion crltica sobre 
la eficacia del habeas corpus como remedio a la arbitrariedad que pueden ser 
cometidos contra los militares, turbo que la libertad indebidamente. Inicialmente se 
estudia la historia de lo recurso desde la antiguedad clasica hasta la actualidad 
brasilena. Luego, con supedaneo en la moderna doctrina y las decisiones judiciales, 
frente a la admisibilidad y la inadmisibilidad de la concesion de la sancion disciplinar 
militar ilegal. Por ultimo, con fuerza en la presentation de los tramites administrativos 
necesarios de las Fuerzas Armadas y Auxiliares de los principios constitucionales, 
encontrar el lugar del recurso de habeas corpus en las transgresiones disciplinares 
que se encuentran en la ilegalidad y el abuso de poder, haciendo hincapie en la 
importancia de un instituto para promover la justicia y remediar la ineficacia derivada 
de la mala fe o error de la autoridad coatora en la aplicacion de sanciones 
disciplinares, los defectos que causan la ruptura de la disciplina y el descredito de 
las instituciones militares con sus miembros y la sociedad. Tambien hizo hincapie en 
que todo el trabajo sobre el contenido estudiado con la ley y los hechos relacionados 
con la Policia Militar del Estado de Paraiba, que es el organo militar mas cercano y 
la vida de este campus, asl como hasta hace muy poco era corporat ion a disponer 
de la unica unidad en la ciudad de Sousa, y el gran numero de milicianos de Briosa 
que a veces asisten a sus clases. 

Palabras clave: Transgresion disciplinar. Restriction a la Libertad. Habeas corpus. 
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INTRODUCAO 

Ao promulgarem a Constituicao Federal de 1988, os representantes do povo 

brasileiro buscaram instituir e consolidar um Estado Democratico de Direito, visando 

assegurar os direitos e as garantias fundamentais do cidadao, pelo que claro esta 

que a filosofia dos Direitos Humanos esta presente na mais alta lei de nosso pais. 

Dentre os direitos elencados na Carta, a liberdade dimana como o segundo 

mais relevante (sendo o primeiro a vida) e tamanho seu valor que so pode ser 

turbado em caso de prisao em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 

de autoridade judiciaria competente. 

Ademais, a novel Magna Carta se destacou pela extincao de quaisquer tipos 

de prisoes para averiguacoes ou de outra especie nao positivada. Em caso de 

prisao ilegal ou abusiva (desprovida de fundamento para o cerceamento da 

liberdade) a Constituicao Federal preve a possibilidade de interposicao de habeas 

corpus. 

Neste interim, notorio e, pois, que a sociedade em geral, os proprios militares 

e ate mesmo alguns operadores do Direito desconhecem da possibilidade juridica 

da impetracao de habeas corpus na transgressao disciplinar militar com fim de livrar 

o militar da prisao ou da detencao a que este foi submetido ilegalmente. 

Da observacao desta triste realidade, veio o anseio de abordar tal tema, o que 

se fez atraves dos metodos exegetico-juridico, historico-comparativo e de pesquisas 

bibliograficas em doutrinas, artigos e periodicos, com o fim de que as informacdes 

aqui consignadas possam servir de esteio ao combate de abusos daqueles que tern 

a nobre competencia de julgar o ato administrativo e aplicar a punicao disciplinar de 

prisao ou detencao, conforme o caso. 

Embora treinado para a ardua missao de dar a vida pela Patria se preciso for, 

o militar nao deve ceder a sua honra diante das arbitrariedades de superiores. 

Destruam o corpo do soldado, mas mantenham intacta a sua dignidade! 

Em face de o militar ver-se por vezes sujeito ao arbitrio de um superior mal-

intencionado, em dissonancia ao mandamento jurfdico, constata-se uma situacao de 

constante instabilidade e inseguranca nao apenas do miliciano, mas de toda a sua 
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familia, vez que o temor de nao saber se o ente querido voltara para casa nao tern 

por jaez somente o labor na rua, no enfrentamento da criminalidade, mas tambem 

(num minus) o risco de ter sua liberdade privada pela ma-fe ou erro de um superior 

hierarquieo, ou seja, de um funcionario que encontra-se em posicao de comando em 

relacao aquele. 

A novel Carta e expressa e clara quando diz que "nao cabera habeas corpus 

em relacao a punicoes disciplinares militares", ate porque nem todas as punicoes 

sao restritivas de liberdade e o habeas corpus se presta apenas a salvaguarda do 

direito de locomocao. Seria ilogico impetrar habeas corpus contra punic5es 

disciplinares que nao as cerceadoras da liberdade (cuja existencia sera esclarecida 

adiante). Isto posto, quando e por que o militar pode impetrar o habeas corpus? Sao 

duvidas como estas, inclusive de muitos militares, que se espera sanar. 

Desenvolveu-se o trabalho em tres capitulos, situando o tema nao apenas a 

nivel da realidade das Forcas Armadas, mas englobando tambem o ambito 

castrense (do Direito Militar) na Policia Militar do Estado da Paraiba (PMPB), orgao 

subordinado ao Poder Executivo estadual. O fato da PMPB ate o ano de 2007 (ano 

da fundacao do Batalhao de Bombeiro Militar) ser a unica forca militar a contar com 

quartel nesta cidade, aliado ao numero cada vez maior de militares frequentando 

esta faculdade, motivaram a escolha do tema e a maneira como sera estudado: da 

legislacao militar referente a todas as Forcas as especificidades da milicia 

paraibana. 

O primeiro capitulo, todavia, visa explorar a definicao do habeas corpus e 

analisar-se sua origem historia e sua implantacao e emprego ao longo da historia 

brasileira, pois nao ha que se falar em habeas corpus sem seu prolegomeno. 

No segundo capitulo, discorrer-se-a sobre a transgressao disciplinar, a 

hierarquia e a disciplina e as caracteristicas da profissao militar, verificando-se ainda 

as caracteristicas do ato administrativo militar e as condicoes para sua existencia e 

eficacia no mundo juridico. 

No terceiro ver-se-a casos de julgados atinentes a materia ao longo da 

historia juridica brasileira, sera estudado o aparente conflito entre o inciso LXVIII do 

art. 5° e o § 2° do art. 142 da Constituicao Federal, analisar-se-a os casos de 

concessao do remedio juridico nas punicoes aplicadas com ilegalidade ou abuso de 

poder e discorrer-se-a sobre a competencia para apreciar o habeas corpus 

impetrado por militar que se considera vitima de punicao disciplinar incabivel. 
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Concluindo a tematica, far-se-a uma profunda reflexao sobre a viabilidade da 

acao de habeas corpus nos casos de transgressoes disciplinares, esperando que 

este trabalho possa ser instrumento de transmutacao de velhos paradigmas, em prol 

dos Direitos Humanos no ambito das Organizagoes Militares e tambem trazer a 

baila o salutar debate sobre o Direito Militar (Penal e Processual), infelizmente 

pouco difundido nas salas de aula das faculdades de Direito de nosso pais. 



CAPfTULO 1 DO HABEAS CORPUS 

1.1 Definigao 

No Estado de Direito, as garantias do cidadao nao estao voltadas para a 

impunidade, mas para a efetiva apiicacao da lei com justiga e equidade. Sendo 

assim, no ambito penal a liberdade e a regra e a prisao uma medida de excegao. 

O fato de uma pessoa ser presa nao significa necessariamente que esta 

tenha praticado um ato ilicito que resultara na imposigao de uma sangao. A privagao 

da liberdade podera ter sido um ato ilegal praticado por integrantes das forgas 

policiais ou mesmo por um cidadao, sendo que a lei preve a possibilidade desta 

prisao ser relaxada ou mesmo afastada. 

Neste interim, constitui-se o habeas corpus (em latim, "que tenhas o teu 

corpo") em autentico remedium iuris (remedio juridico) destinado a assegurar a 

liberdade de locomogao do cidadao, sem distingoes de quaisquer tipo (sexo, cor, 

raga, idioma, religiao, nacionalidade - brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro - e 

capacidade, seja ele civil ou militar). 

Habeas corpus eram as palavras iniciais da formula do mandado que o 

tribunal concedia e era enderegada a quantos tivessem em seu poder ou guarda o 

corpo do detido. A ordem era do teor seguinte: "Tomai o corpo desse detido e vinde 

submeter ao tribunal o homem e o caso". Utiliza-se ainda o termo writ, significando 

mandado ou ordem a ser cumprida. 

Nas palavras de Alexandre de Morais (2005, p. 109), pode-se assim 

coneeitua-lo: 

[...] o habeas corpus e uma garantia individual ao direito de locomocao, 
consubstanciada em uma ordem dada pelo Juiz ou Tribunal ao coator, 
fazendo cessar a ameaca ou coacao a liberdade de locomocao em sentido 
amplo - o direito do individuo de ir, vir e ficar. 
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Harmoniza-se Canotilho (2000, p. 170) com tal definigao, ao afirmar que 

"Atraves de recurso sumario garante-se ao cidadao a possibilidade de reagir, 

mantendo ou recuperando a liberdade, ilegal ou abusivamente ameacada pelo 

poder." 

Quanta a natureza juridica, o habeas corpus e agio constitucional de carater 

penal, de procedimento especial e isenta de custas, nao obstante o esforgo teorico 

de alguns autores e o fato de o habeas corpus por vezes servir como sucedaneo de 

recurso para atacar pronunciamento judicial (TUCCI, apud ANJOS, 2009). Segundo 

Cretella Junior (1996): "Nao se trata, portanto, de uma especie de recurso, apesar 

de regulamentado no capitulo a eles destinados no Codigo de processo Penal." 

E como tern carater sumarissimo e sua finalidade e tao-somente resguardar a 

liberdade de ir e vir, nao pode ser utilizado para outros fins, como o reexame de 

provas ou questionamento de pena pecuniaria, por exemplo (v. STF - HC n'89421-

SP,1°Turma, Rel. Min. Ilmar Galvao, Diario da Justiga, Segao I, 30/8/96 p. 30606). 

O habeas corpus sera Liberatorio ou Repressivo (quando ha violencia ou 

coagao ilegal por parte do coator, devendo-se entao impetrar a ordem do juiz para 

que fique restabelecida a liberdade de locomogao do paciente) ou Preventivo 

(quando a violencia ou coacao ilegal ainda nao ocorreu, mas ha indicio de que iria 

consumar-se em breve). 

Ensina Mirabete (1996, p. 765) que : 

[...] como rnedida cautelar excepcional, a liminar em habeas corpus exige 
requisites: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparavel) e o 
fumus boni iuris (elementos da impetracao de indiquem a existencia de 
ilegalidade no constrangimento). 

Do processo de habeas corpus participam as seguintes pessoas: o impetrante 

(aquele que requer ou impetra a ordem de habeas corpus a favor do paciente); o 

paciente (o individuo que sofre a coagao, a ameaga, ou a violencia consumada); o 

coator (quern pratica ou ordena a pratica do ato coativo ou da violencia); e o detentor 

(quern mantem o paciente sobre o seu poder, ou o aprisiona). 

Uma vez solicitado o habeas corpus, em sua decisao, o juiz podera conceder 

a ordem (entendendo a necessidade desta e a determina); denegar a ordem (se 

entender que nao se configuram os requisitos necessarios) ou julgara prejudicando o 



15 

pedido (nao nega e nao concede; o writ fica arquivado na expectativa do surgimento 

de algum fato concreto que o juiz julgue necessario). 

O documento expedido pelo tribunal ou juiz que concede a ordem e 

designado pelo Codigo de Processo Penal como ordem de habeas corpus. No caso 

do habeas corpus liberatorio, tal ordem e conhecida como alvara de soltura, 

enquanto para o habeas corpus preventivo, a ordem denomina-se salvo conduto. 

Nao podera a autoridade coatora deixar de acatar, imediatamente, a ordem 

concedida a nao ser que a mesma emane de juiz incompetente para a sua 

concessao. O nao cumprimento implica em desobediencia, podendo o juiz 

determinar a prisao do detentor, ou requisitar a forca neeessaria para que a mesma 

seja cumprida. 

Vez que e clausula petrea, o habeas corpus nao podera ser suprimido do 

ordenamento juridico, podendo, todavia, sofrer uma diminuicao em sua abrangencia, 

nos casos de declaraeao de Estado de Sitio ou o Estado de Defesa (v. CF, arts. 136-

141). E um procedimento eficiente e rapido, com preferencia sobre todos os demais, 

em primeira e segunda estancia, a fim de que seja julgado na maxima celeridade, 

vez que a liberdade tolhida e o segundo maior bem do individuo, precedida que e 

pela vida. 

1.2 Origem historica 

O institute do habeas corpus e originario do Direito Romano, onde todo 

cidadao que fosse detido ilegalmente poderia valer-se de uma acao chamada 

"interdictum de libero homine exhibendo." 

Todavia, segundo a maioria dos autores, o mesmo remonta ao capitulo XIX 

da Magna Carta Libertatum outorgada pelo rei Joao sem terra em 1215. Ha 

referencias a ele no livro anual de Eduardo III, que reinou de 1327 a 1377; 

aplicaram-no os juizes no tempo de Henrique VI, isto e, de 1422 a 1461. 

Outros autores apontam a origem do instituto a edicao da Petition of Rights, 

sendo posteriormente configurado com mais precisao com o "Habeas Corpus 

Amendment Acf de 1679, tambem na Inglaterra. O objetivo de tal instituto era o de 
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assegurar a liberdade de locomocao dos suditos do trono ingles, bem como para a 

garantia do devido processo legal (due process of law). 

Dai que se concluir que o mandado de seguranca (em nossa Constituicao 

previsto no art. 5°, inciso LXIX) teve suas origens na teoria do habeas corpus. 

Difundiu-se entao o habeas corpus pelas demais nacoes civilizadas, sendo o 

primeiro remedio a integrar as conquistas liberals. 

Ve-se pois, que o writ ingles teve inicialmente o condao de amparar a vitima 

de coacao dos particulares, depois o acusado de crime comum e afinal o 

encarcerado pelas autoridades por motivos nao esclarecidos. 

No esteio de tal concepcao, assim leciona Pinto Ferreira (1982, p. 13): 

O habeas corpus nasceu historicamente como uma necessidade de 
contencao do poder e do arbitrio. Os paises civilizados adotam-no como 
regra, pois a ordem do habeas corpus significa, em essencia uma limitacao 
as diversas formas de autoritarismo. 

Ve-se entao que os direitos fundamentals (liberdade, propriedade, seguranca 

e resistencia em face da opressao) eclodiram com maior enfase de vocagao a 

universalidade com a proclamacao na Franca, a 26 de Agosto de 1789, da 

"Declaragao de Direitos de Hornem e do Cidadao", com o que concorda Pontes de 

Miranda. Passando entao o HC a constar das Cartas Politicas, disseminando-se 

pelo mundo e adotado pelos maioria dos demais Estados. Para ele, os direitos 

fundamentals nao se confundem com os outros direitos assegurados ou protegidos 

pela Constituicao, posto que, estes valem perante o Estado e nao pelo acidente da 

regra constitucional. 

1.3 Do habeas corpus no direito brasileira 

No periodo colonial, as ordenacdes (ordens, decisoes ou normas juridicas 

avulsas ou as colectaneas que dos mesmos preceitos se elaboraram, ao longo da 
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historia do direito portugues), vigentes no Brasil Colonia, nao faziam referenda a 

materia, muito embora vigorasse o interdito de liberis exhbendis. 

Em verdade, no Direito patrio o habeas corpus, segundo alguns 

pesquisadores, surgiu com o Decreto de 23 de maio de 1821, que sobreveio a 

partida de D. Joao VI para Portugal, embora no texto do Decreto nao houvesse 

referenda expressa ao remedio em tela. Dali entao, nenhuma pessoa livre no Brasil 

poderia ser presa sem ordem escrita do Juiz do territorio a nao ser em caso de 

flagrante delito, quando qualquer do povo poderia prender o delinquente; ademais, 

nenhum Juiz poderia expedir ordem de prisao sem que houvesse culpa formada, por 

inquirigao de tres testemunhas e sem que o fato fosse declarado em lei como delito. 

Por outro lado, uma corrente minoritaria afirma que o habeas corpus estava implicito 

na Constituigao Imperial de 1824. 

Todavia, em 1832 o Codigo de Processo Criminal trouxe em seu art. 340 a 

seguinte redacao: "Todo cidadao que entender que ele ou outrem sofre prisao ou 

constrangimento ilegal em sua liberdade, tern o direito de pedir ordem de habeas 

corpus em seu favor". O habeas corpus foi estendido so aos brasileiros. 

Anos depois, a Lei 2.033 de 20 de setembro de 1871 previu o habeas corpus 

preventivo, inclusive contra autoridades administrativas, e ainda estendeu tal direito 

aos estrangeiros (art. 18). Contudo, deve-se lembrar que no periodo monarquico o 

principio da igualdade era aplicado apenas aos que fossem homens e brancos, 

excluidos os demais membros do povo, que nao eram considerados cidadaos. 

Somente em 1891, com a promulgacao da primeira Constituicao da 

Republica e que o habeas corpus alcancou status de regra constitucional, conforme 

expresso no art. 72, § 22 daquela Carta: "Dar-se-a habeas corpus sempre que o 

individuo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violencia, ou coagao, por 

ilegalidade, ou abuso de poder". 

Surgiu entao "a doutrina brasileira do habeas corpus" que aceitava o writ nao 

apenas a amparar a liberdade de locomogao, mas para todos os direitos liquidos e 

certos, o que gerou polemica ate no Supremo Tribunal Federal. 

A amparar tal doutrina, Ruy Barbosa (apud SILVA, J., 2004, p. 443) afirmou: 

Logo o habeas corpus hoje nao esta circunscrito aos casos de 
constrangimento corporal: o habeas corpus hoje se estende a todos os 
casos em que um direito nosso, qualquer direito, estiver ameacado, 
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manietado, impossibilitado no seu exercfcio pela intervencao de um abuso 
de poder ou de uma ilegalidade. 

O dissidio doutrinario se estendeu ate que a Emenda Constitucional de 3 de 

setembro de 1926 restringiu o instituto apenas a salvaguarda do direito de 

locomocao, o direito de ir, vir, ficar, o "ius manendi, eundi e veniendi, ambulandi, 

eundi ultro citroque", ficando os demais direitos liquidos e certos amparados com o 

instituto do mandado de seguranca. In verbis: "Conceder-se-a habeas corpus 

sempre que alguem sofrer ou se achar ameacado de sofrer violencia ou coacao em 

sua liberdade de locomocao, por ilegalidade ou abuso de poder." 

Dai em diante, todas as constituicoes republicanas asseguraram o direito ao 

habeas corpus, a saber das ja revogadas: a Carta de 1934 (art. 113, 23); a Carta de 

1937 (art. 122, 16); a Carta de 1946 (art. 141, § 23); a Carta de 1967 (art. 150, § 

20); e a Carta de 1969 (art. 153, § 20). 

Por sua vez, na atual Carta o habeas corpus tern previsao no art. 5°, LXVIII, a 

saber: "Conceder-se-a habeas corpus sempre que alguem sofrer ou se achar 

ameacado de sofrer violencia ou coacao em sua liberdade de locomocao por 

ilegalidade ou abuso de poder". E fazem previsao do habeas corpus na legislacao 

ordinaria, o Codigo de Processo Penal (arts. 647-667) e o Codigo de Processo 

Penal Militar (arts. 466-480). 

No ambito doutrinario, patente uma ativa discussao quanto ao cabimento, ou 

nao, do habeas corpus nas punicoes disciplinares que privem o militar de sua 

liberdade de locomocao. Na verdade, qualquer do povo tern legitimidade ativa para 

ajuizar habeas corpus em seu beneficio ou de terceiro, todavia, o universo de 

pessoas legitimadas a usufruirem do instituto parece menos abrangente quando se 

le o art. 142, § 2°, contido no Titulo "Da Defesa do Estado e das Ins t i tu tes 

Democraticas" da Lex suprema, o qual estabelece que "nao cabera habeas corpus 

em relacao a punicoes disciplinares". Trata-se de uma restricao absoluta ao direito 

de locomocao, em patente discrepancia a redacao do inciso LXVIII do art. 5° da 

mesma Carta, o qual nao faz restricoes ao uso do writ, in verbis "conceder-se-a 

habeas corpus sempre que alguem sofrer ou se achar ameacado de sofrer violencia 

ou coacao em sua liberdade de locomocao, por ilegalidade ou abuso de poder". 

Ademais, o inciso LXI do mesmo art. 5° da Constituicao, presente no Titulo II, 

que trata "Dos Direitos e Garantias Fundamentals", assevera que "ninguem sera 
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preso senao em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciaria competente, salvo nos casos de transgressao disciplinar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei". Ressalve-se que a ordem de prisao emana 

da autoridade militar, a qual, todavia, devera ser comunicada ao juiz competente 

para conhecer do caso. 

Diante do confronto entre o instituto consagrado no Titulo "Dos Direitos e 

Garantias Individuals" e a restricao contida no Titulo "Da Defesa do Estado e das 

Ins t i tu tes Democraticas", percebe-se a inequivoca tendencia em atribuir maior 

relevancia a defesa do Estado que aos Direitos Humanos. 

Neste interim, a Declaracao Universal dos Direitos do Homem, promulgada 

em 10 de dezembro de 1948, estabeleceu em seu art. 8° que "Toda pessoa tern 

direito a um recurso efetivo ante os tribunals competentes que a ampare contra atos 

violatorios de seus direitos fundamentals, reconhecidos pela Constituicao e pelas 

leis." 

Deve-se entender que tal previsao constitucional de nao cabimento do 

habeas corpus nas transgressoes disciplinares refere-se ao merito das punicoes, o 

que nao impede o Poder Judiciario de realizar acurado exame dos pressupostos de 

legalidade da aplicacao da punicao por transgressao, a saber: hierarquia, poder 

disciplinar, ato ligado a funcao e pena suscetivel de ser aplicada disciplinarmente, 

os quais serao estudados detidamente no Capitulo 3. 

Ressalte-se ainda que e quase sistematica a nao concessao do writ pelos 

tribunals nestas circunstancias. O fundamento juridico para denegar o pedido 

encontra-se no art. 142, § 2° da Constituicao e no art. 466, 2 a parte, letras a e b do 

CPPM, arguindo-se "carencia de acao" por impossibilidade juridica do pedido. 

Interpretacao reducionista e restrita. 



2 TRANSGRESSAO E PUNIQAO DISCIPLINARES 

2.1 A hierarquia e a disciplina 

Consoante os artigos 142 e 144 da Constituicao, as Forcas Armadas (FFAA) 

e as Forcas Auxiliares (Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos 

Estados e do Distrito federal) sao instituigoes que existem para garantir a defesa da 

patria e dos poderes constitucionais, alem das funcoes de seguranca publica. Os 

militares das Forgas Armadas estao submetidos aos respectivos Regulamentos 

Disciplinares e ao disposto no Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880, de 9 de 

dezembro de 1980), enquanto cada Forga Auxiliar possui Estatutos e Regulamentos 

proprios. 

As forgas militares revelam em si aspectos de grande singularidade, vez que 

quando todas as demais formas de resolugao de conflito (negociagao, persuasao e 

mediagao) se esgotam (UPF, 2008, p. 2), sao elas a "ultima opgao" para a 

preservagao dos interesses nacionais e/ou execugao de missoes de manutengao da 

seguranga publica. 

A autoridade e o poder dados ao cidadao selecionado, treinado e formado 

pelo Estado para o exercicio da profissao militar sao muito grandes, e em nome de 

uma vida, no desempenho de suas fungoes, podera ate retirar a vida de outro 

cidadao (op. cit, p. 2). Em verdade, ademais sao os militares os unicos cidadaos da 

Republica que possuem o dever juridico de matar e morrer. Neste diapasao, 

assevera Silva (1994, p. 48): 

O Estado intervem, com violencia legftima, quando um cidadao usa a 
violencia para ferir, humilhar, torturar, matar outros cidadaos, de forma a 
garantir a tranquilidade. E a logica da violencia legftima contendo a 
violencia ilegitima. 
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O militar tern a missao de aplicar a lei e reprimir com energia a sua 

transgressao em defesa da sociedade da qual faz parte e de onde ele foi escolhido 

para se juntar a sua Corporagao. No ambito policial (no qual se incluem as Policias 

Militares) e salutar recordar o setimo dos "Nove Principios de Policiamento" de Sir 

Robert Peel (1822), pai do policiamento moderno: 

Manter, em todas as ocasioes, um relacionamento com o publico, que 
demonstre a realidade da tradicao historica de que, a policia e o publico e que 
o publico e a policia; sendo que, a policia nada mais e que membros do 
publico, os quais sao pagos para dar atencao em tempo integral aos deveres, 
que sao incumbencia de todo cidadao, no interesse do bem estar e na 
existencia da comunidade. 

De acordo com Sir Robert, a policia, apesar de contar com o poder-dever 

discricionario para o uso progressivo da forca, deve buscar ter o apoio dos 

"policiados" para que as leis sejam reforcadas de forma eficaz. Conforme Peel 

advertiu, "a medida que a cooperacao publica possa ser assegurada, se reduz, 

proporcionalmente, a necessidade do uso da forca fisica e da coagao para se atingir 

os objetivos da policia. O crescente uso da forca fisica pela policia, para impor leis 

impopulares, separara ainda mais a policia dos policiados" (apud MAUSER, 2009). 

Frente a doutrina humanitaria, atualmente o termo "violencia legitima" vem 

caindo em desuso entre os estudiosos da area de seguranca publica, em especial os 

vinculados a Secretaria Nacionai de Seguranca Publica, vinculada ao Ministerio da 

Justiga (SENASP-MJ). Estes, seguindo Vianna (2000), sao da opiniao que "uso 

legitimo da forga" melhor se adequa ao contexto, vez que para tanto exige padroes 

eticos e legais, dos quais se o agente encarregado de cumprir a lei (dentre os quais 

estao os militares) se desviar, incorrera em violencia, truculencia, abuso de poder e 

outros procedimentos incompativeis com a fungao. Corroborando assim as palavras 

de Arendt (1994), para quern "O poder e de fato a essencia de todo governo, mas 

nao a violencia [...] esta pode ser ate justificada, mas nunca legitimada." 

Em sintese, tal qual Luis XIV, todavia com fins antagonicos ao dele, pode-se 

dizer que o militar e o Estado na medida em que amparado na Lei satisfaga aos 

anseios do povo. 
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2.2 Regulamento e transgressao disciplinar 

Por sua especial missao, o mister militar exige de quern a ela se voluntaria, o 

risco de vida constante, a dedicacao exclusiva ao servigo (vedacao de exercicio de 

outra profissao), a disponibilidade permanente para o servico, a mobilidade 

geografica (para qualquer regiao do pais no caso das FFAA e do Estado no caso 

das Forgas Auxiliares), a proibicao de participar de atividades politicas (CF, art. 142, 

§ 3°, IV), a proibicao de sindicalizar-se e de participar de greves e outros 

movimentos reivindicatorios (CF, art. 142, § 3°, V) e a restrigao a direitos 

trabalhistas. 

Para garantir o fiel cumprimento de tais normas, o militar ve-se submetido a 

rigido condicionamento de sua vida pessoal e profissional, tendo por norte a 

hierarquia e a disciplina, principios constitucionais de carater fundamentalista 

expressos nos artigos 42 e 142 da Magna Carta, respectivamente quanto as Forgas 

Auxiliares (Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) e as Forgas Armadas. 

De acordo com o art. 14, § 1° do Estatuto dos Militares, hierarquia "e o 

ordenamento da autoridade em niveis diferentes de acordo com o posto e a 

graduagao do militar", enquanto o § 2° do mesmo artigo define disciplina como "a 

rigorosa observancia e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 

disposigoes que fundamentam o organismo militar". Os militares, portanto, sao 

servidores publicos com um regime juridico diferenciado, que decorre da elevada 

natureza de suas fungoes constitucionais. 

Para Martins (1996), a disciplina militar e o que se pode denominar de 

"disciplina qualificada" se tomada em relagao a disciplina exigida de servidores nao 

militares, ja que detentora de institutos proprios, "com a imposigao de 

eomportamentos absolutamente afinados aos imperatives da autoridade, do servigo 

e dos deveres militares, o que em regra nao se exige do servigo publico civil ". 

A hierarquia e a disciplina devem ser tratadas entao como meios para o 

aperfeigoamento do desempenho da tropa, e nao como fins que se esgotam em si 

mesmos. Uma vez assim assimiladas, suas exteriorizagoes - como as 

manifestag5es de respeito, a conduta individual, os indices de punigao, etc. -

surgirao espontaneamente e serao incorporadas pela tropa sem qualquer esforgo. 
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Ve-se entao axiologicamente, que os militares vivem muito mais do etico do que do 

logico; vivem da necessaria constante manutengao de um espirito de corpo 

garantidor do cumprimento das missoes. As "excecoes" exigirao corregoes, com 

imposicao de punigoes que deverao ser reconhecidas como necessarias por toda a 

tropa (CARDOSO, 1987, p. 112). 

Dentre as "excecoes", as de menor potencial sao as transgressdes 

disciplinares, tambem conhecidas como infracoes ou contravengoes militares, 

v io la tes mais simples dos deveres ou obrigacoes dos militares, a maioria tipificada 

nos Regulamentos Disciplinares das Forgas; as mais graves seriam os crimes 

militares (previstos no Codigo Penal Militar; Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro 

de 1969) e os crimes comuns. Ressalte-se ainda que sangao (punigao) e diferente 

de transgressao; esta e a violagao, aqueia e medida coativa. 

Segundo Meirelles (2001, p. 172), regulamento e ato administrativo geral e 

normativo, expedido privativamente pelo chefe do Executivo (Federal, Estadual e 

Municipal), atraves de decreto, visando explicar o modo e a forma de execugao da 

lei (regulamento de execugao), ou prover situagoes nao disciplinadas em lei 

(regulamento autonomo ou independente), conforme prescrito no Art. 84, IV da 

CF/88. Pelo principio de direito da hierarquia das normas juridicas, o regulamento e 

ato inferior a lei, nao podendo contraria-la, nem restringir ou ampliar suas 

disposigoes. 

De maneira mais afeita a administragao das instituigoes militares, pode-se 

conceituar o ato administrativo militar (ou policial militar), com base na ligao de 

Duarte (1995, p. 11), como todo ato "proveniente de Administragao Militar que cria, 

modifica ou extingue situagao juridica em relagao ao servidor militar ou aos proprios 

orgaos dela integrantes". 

Embora pelo seu conteudo e poder normativo se assemelhe a lei, o 

regulamento, todavia, nao o e. Isto posto, tenha-se em mente que nem toda lei 

depende de regulamento para ser executada (e o caso das leis auto-executaveis), 

mas toda e qualquer lei pode ser regulamentada se o Executivo julgar conveniente, 

para tornar mais efetiva a sua exequibilidade. Na verdade, as leis que trazem a 

recomendagao de serem regulamentadas nao sao exequiveis antes da expedigao do 

decreto-regulamento, por ser esse ato dependente da atuagao normativa da lei. 

Observe-se que a maioria dos Regulamentos Disciplinares sao Decretos do 

Poder Executivo (estadual ou federal), recepcionados em tese pela nova ordem 
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constitucionai. Todavia, qualquer alteracao nos diplomas castrenses somente 

podera ser realizada por meio de lei provinda do Poder Legislativo, o que nao se tern 

observado na atualidade, sendo ilegais modificagoes efetuadas mediante Decreto 

apos a promulgacao da atual Carta. 

O Regulamento Disciplinar da Marinha - RDMAR (Decreto Federal 88.545 de 

26 de julho de 1983) no seu art. 6° assim define a transgressao: 

Contravencao disciplinar e toda agio ou omissao contraria as obrigacoes ou 
aos deveres militares estatuidos nas leis, regulamentos, normas e nas 
disposicoes em vigor que fundamentam a Organizacao Militar, desde que 
nao incidindo no que e capitulado pelo Codigo Penal Militar como crime. 

Redac5es semelhantes dispoem o anterior Regulamento Disciplinar do 

Exercito - RDE (Decreto Federal 90.680 de 04 de dezembro de 1984, art. 12) e o 

Regulamento Disciplinar da Aeronautica - RDAER (Decreto Federal 76.322 de 22 de 

setembro de 1975). O RDE brasileira vem ao longo do tempo servindo de modelo 

para os regulamentos dos militares estaduais. A saber, no caso da Policia Militar do 

Estado da Paraiba, o Regulamento Disciplinar da PMPB (Decreto Estadual n° 8.962 

de 11 de margo de 1981) dispoe o seguinte em seu artigo 13: 

Art. 13. Transgressao disciplinar e qualquer violacao dos principios da etica, 
dos deveres e das obrigacoes policiais militares, na sua manifestacao 
elementar e simples e qualquer omissao ou acao contraria aos preceitos 
estatuidos em leis, regulamentos, normas ou disposicoes, desde que nao 
constituam crime. 

O novo RDE (R-4; Decreto n° 4.346 de 26 de agosto de 2002) muito se 

aproxima das garantias constitucionais de 1988, estando mais harmonizado com a 

Constituigao cidada; infelizmente, a maioria das Policias Militares ainda nao teve 

seu Regulamento Disciplinar adequado a estes novos tempos, como e o caso da 

milicia paraibana. No art. 14 do RDE encontra-se a seguinte definigao de 

transgressao disciplinar: 



25 

Art. 14. Transgressao disciplinar e toda acao praticada pelo militar contraria 
aos preceitos estatuidos no ordenamento juridico patrio ofensiva a etica, aos 
deveres e as obrigacoes militares, mesmo na sua manifestacao elementar e 
simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro 
da classe. 
§ 1° Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou 
contravencao penal, nao se caraeterizara transgressao disciplinar. 

Ve-se entao que embora nao haja um consenso entre os diversos 

regulamentos quanto a conceituagao de transgressao disciplinar, todos eles, no 

entanto, trazem uma relacao das hipoteses de cometimento de transgressao: o RDE 

com 113, o RDMAR com 84 e o RDAER com 100 transgressoes nos seus anexos. 

O Codigo Penal Militar, por seu turno, disp5e em seu art. 19 que a referida lei 

"nao compreende as infragoes dos regulamentos disciplinares". 

Nao apenas os delitos previstos na legislaeao penal militar atentam contra o 

ordenamento juridico militar, mas tambem as transgressoes militares contidas nos 

Regulamentos Militares, aos quais, ademais, apenas os militares estao sujeitos. Isto 

posto, enquanto o delito pressupoe violagao de uma norma legal, a transgressao 

disciplinar pressupoe a violagao de um regulamento disciplinar. Fazendo analogia 

as consideragoes italianas quanto a crime e contravengao, pode-se dizer que a 

transgressao disciplinar e um "delito nan?' na esfera castrense. 

Ainda assim, dificil e estabelecer uma diferenga essencial de conteudo, 

semelhante ao do Direito Penal e disciplinar comum, entre dispositivos do Codigo 

Penal Militar e dos Regulamentos Disciplinares militares, tenue que e a linha que os 

divide, haja vista certos ilicitos militares cuja configuragao, como crime ou 

contravengao disciplinar, e confiada ao poder discricionario do julgador. 

0 art. 7° do Regulamento Disciplinar da Marinha reza que "considera-se 

contravengao as condutas nao especificadas no artigo desde que nao seja crime 

militar e ofenda a hierarquia e as regras de servigo", havendo disposigao 

semelhante no Regulamento Disciplinar do Exercito e no da Aeronautica. Ou seja, o 

cidadao militar pode ser preso por violar uma conduta nao tipificada como 

transgressao. 

Neste interim, ha de se ressaltar que embora nao definam e limitem 

corretamente o que seria transgressao disciplinar, os Regulamentos Disciplinares 

das Forgas Armadas e das milicias estaduais deixam ao arbitrio do julgador a 
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classificagao como sendo ou nao transgressao disciplinar, a citar o art. 14, 2 do 

RDPM da Paraiba, segundo o qual sao tambem transgressoes: 

As acoes, omissoes ou atos nao especificados na relacao de 
transgressoes contidas na referida legislacao, mas que afetem a honra 
pessoal, o pundonor policial militar, o decora da classe ou o sentimento 
do dever e outras prescricoes contidas no Estatuto dos Policiais 
Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra 
regras e ordens de servigo estabelecidas por autoridade competente. 

Assim, nao ha que se falar na esfera disciplinar militar do principio nullum 

crimen, sine legem, vez que podem existir faltas nao tipificadas, ao tempo em que 

"[...] nao ha, pois como livrar-se de uma sangao disciplinar, se assim 'decidir' a 

autoridade competente [...]" (ROMEIRO, 1994, p. 73). 

Debrugando-se sobre a diferenga entre o crime militar e a transgressao 

disciplinar militar, ve-se que o primeiro seria aquele que so poderia ser praticado 

pelo militar; seria o crime funcional do profissional militar, tais como desercao, 

covardia, embriaguez em servigo, etc. Numa concepgao eminentemente 

processualista, crime propriamente militar seria aquele cuja agio penal so pode ser 

proposta contra militar, ao que se pode acrescentar que e o fato tipico e antijuridico 

sancionado em lei para a protegao da disciplina das Forgas Armadas e Forgas 

Auxiliares, consoante com uma ou varias das condigoes de punibilidade. Ve-se, 

portanto, que ha dois ambitos de apreciagao da violagao dos deveres e obrigagoes 

militares: o primeiro junto a Administragao militar, feita pelo superior hierarquico do 

militar no caso das transgressoes disciplinares (autoridade militar) e outro junto a 

Justiga Militar da Uniao e dos Estados e do Distrito Federal no caso dos crimes 

militares. Frise-se ainda que o cidadao civil podera praticar crime militar em desfavor 

das Forgas Armadas e/ou de seus componentes, ao passo que o mesmo fato 

quando praticado na esfera estadual devera ser tipificado como delito analogo na 

esfera penal comum, quando houver. 

Interessante observar que nosso legislador nao definiu no Codigo Penal 

Militar o que seria crime militar, restringindo-se a enumerar as diversas situagoes 

que caracterizam o referido delito. E enquanto o crime e sempre previsto expressa e 

especificamente, seja quanto a nogao, seja quanto a sangao (a qual e em geral 
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obrigatoria e irrevogavel), a transgressao disciplinar e generica, bem como as 

respectivas sancoes. Na infracao disciplinar nao ha distingao entre dolo e culpa 

(elementos subjetivos do crime militar, respectivamente geral e excepcionalmente); 

seu elemento subjetivo consistira na voluntariedade da conduta. Some-se a isto que 

o militar logicamente tambem esta submetido as sancoes do Direito Penal patrio. 

Assim sendo, o militar pode sofrer sangao administrativamente (disciplinarmente), 

penalmente na esfera comum ou especializada (Justiga Militar) e civilmente. 

2.3 Apuragao da transgressao e punigao disciplinar 

Cada Regulamento Disciplinar elenca as condutas que constituem as 

transgressoes, estabelece regras de apuragao, circunstancias agravantes e 

atenuantes e dispoe sobre a aplicagao da sangao (chamada geralmente de punigao 

disciplinar), que pode ser de prisao, detengao (as duas primeiras, as unicas que 

representam privagao de liberdade, as quais podem chegar a ate trinta dias), 

advertencia, repreensao e licenciamento a bem da disciplina, conforme o caso e o 

entendimento da autoridade coatora. Corriqueiras, todavia, as punig5es que 

impliquem em cerceamento da liberdade do militar transgressor: o RDE preve, entre 

outras penas, a detengao e a prisao (art. 24); na Marinha, o RDMAR preve as penas 

disciplinares de impedimento, prisao simples e prisao rigorosa (art. 14), e por fim, o 

RDAER preve detengao, prisao fazendo servigo ou comum ate 30 dias, sem fazer 

servigo ate 15 dias e em separado ate 10 dias (art. 15). 

Por sua vez, o RDPM da milicia paraibana, em seu art. 23 enumera as 

punigoes que podem ser aplicadas aos militares, quais sejam as de advertencia, 

repreensao, detengao, prisao e prisao em separado, e licenciamento e exclusao a 

bem da disciplina, indicando ainda que o tempo de cumprimento das mesmas nao 

podera exceder o prazo de trinta dias. 

Nao ha, entretanto, previsao especifica da sangao de acordo com a conduta 

proibida. A aplicagao da punigao e entao um ato discricionario, genericamente assim 

conceituado por Bandeira de Mello (2002, p. 380): 
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Atos "discricionarios", pelo contrario, seriam os que a Administracao pratica 
com certa margem de liberdade de avaliacao ou decisao segundo criterios de 
conveniencia e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita a 
lei reguladora da expedicao deles. 

Para ele, a oportunidade e o pressuposto de fato ou de direito que possibiiita 

ou determina o ato administrativo, enquanto a conveniencia e a alteragao juridica 

que se pretende introduzir nas situagoes e relagoes sujeitas a atividade 

administrativa do Estado. O ambito da discricionariedade e amplo, mas nunca total, 

pois os atos serao sempre vinculados a lei. 

Isto posto, como orientar sua conduta no interior da Organizagao Militar (OM 

nas FFAA) ou Organizacao Policial Militar (OPM nas PMs) se mesmo o que nao 

esta previsto como transgressao disciplinar pode vir a ser punido? Tendo por 

supedaneo que uma das fungoes do tipo penal e do tipo contravencional e a de 

somente ser punido o fato (agao ou omissao) quando houver expressa, taxativa e 

inequivoca previsao legal, Costa Junior (2000, p. 3) nos seus comentarios ao 

Codigo Penal nos ilumina com o seguinte comentario: 

[...] a norma, para que venha a converter-se numa proibicao-comando, 
tutelando com eficiencia os bens-interesses nela contidos, havera de ser 
determinada, dotadas de contomos claros e precisos, satisfazendo assim "as 
exigencias racionais de certeza". 

Ao tempo em que para muitos autores, semelhante dispositivo que enseja 

punigao sem previa descrigao da conduta proibida padece de inconstitucionalidade 

por atentar contra o principio da legalidade, por outro lado veem-se as instituigoes 

militares dia apos dia diante das mais inusitadas situagoes provocadas por alguns 

de seus membros, as quais exigem necessaria agao repressiva para a mantenga da 

ordem num ambiente cujos componentes encontram-se diuturnamente empunhando 

armas de fogo e que sao legalmente habilitados para a "administragao da violencia" 

e nao para o exercicio da violencia em si. Objetiva-se assim melhor atender aos 

principios da oportunidade e conveniencia da sangao a ser aplicada, inspirada nao 
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apenas no interesse da disciplina, bem como tambem nos interesses da 

administragao publica e da seguranca da coletividade. 

Nas palavras de Mossin (1999, p. 86): 

[...] o principio da autoridade deve ser respeitado e prestigiado quando a 
pessoa que dela se encontra revestida atue dentro dos contornos legais, nos 
limites estabelecidos pela lei. A partir do momento que sua atuacao se 
mostre arbitraria e transgressora do preceito legal nao pode prevalecer 
aquele principio tendendo a convalidar aquilo que o direito nao agasalha. 
Isso seria a negagao do proprio direito. 

O doutrinador esclarece que a autoridade deve ser prestigiada, todavia, ha 

comandantes que nao aceitam que principios como o da reserva legal, ampla 

defesa e outros interfiram na apuragao e punigao de uma transgressao disciplinar, 

pois entendem que a autoridade militar deve ter o maximo de discricionariedade 

para punir seus subordinados. Consequentemente, inumeras prisoes e detengoes, 

"legais e justas" no entendimento das autoridades militares, sao a posteriori 

consideradas ilegais e arbitrarias pelo Poder Judiciario. 

Deve haver razoabilidade e proporcionalidade na aplicagao da punigao pela 

autoridade coatora, a fim de que jamais o direito da forga sobrepuje a forga do 

Direito. E quando isto vier a ocorrer, cabivel e necessario sim o habeas corpus] 

Ademais, presente tambem a possibilidade de pena de responsabilidade, em 

atendimento ao art. 37, § 6°, da CF. 

Todavia, na esfera castrense, limites tao estreitos entre o crime militar e a 

contravengao disciplinar nao ensejam dupla punigao, adotando-se o principio ne bis 

in idem nas relagoes entre o direito penal e disciplinar castrenses. Romeiro (1994, p. 

11) concerta-se com tal posigao, ensinando-nos que "[...] em virtude da ja 

assinalada cambiante linha divisoria entre o crime militar e a transgressao 

disciplinar, nao ha cumulagao de sangoes em se tratando do mesmo fato". 

Destarte, vemo-nos aqui mais uma vez envolvidos em questoes de Direito 

Administrativo, a confirmar a amplitude do Direito Militar e a interconexao entre os 

diversos ramos do Direito. 

Para ele a diferenga nao e qualitativa, mas quantitativa, ou de grau, 

afirmando nao ser possivel a aplicagao de pena disciplinar e criminal, amparando-se 
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para tanto no § 2° do art.42 do Estatuto dos Militares, verbis: "No concurso de crime 

militar e de contravencao ou transgressao disciplinar, quando forem da mesma 

natureza, sera aplicada somente a punigao em relacao ao crime". 

Semelhante prescricao contem o Regulamento Disciplinar da PMPB, em seu 

art. 35, § 1°, segundo o qual "No concurso de crime e transgressao disciplinar, 

quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicagao da pena relativa ao 

crime, se como tal houver capitulagao." 

Para Loureiro Neto (1993, apud MEIRELLES, 1997, p. 109) a eumulagao de 

penas e possivel sem que ocorra o bis in idem, conforme afirma: 

A punigao disciplinar e a criminal tern fundamentos diversos e diversa e a 
natureza das penas. A diferenga nao e de grau; e de substancia. Dessa 
substantial diversidade resulta a possibilidade da aplicagao conjunta das 
duas penalidades sem que ocorra o bis in idem. Por outras palavras, a 
mesma infragao pode dar ensejo a punigao administrativa (disciplinar) e a 
punigao penal (criminal), porque aquela e sempre um minus em relagao a 
esta. Dai resulta que toda condenagao criminal, por delito funcional, acarreta 
a punigao disciplinar, mas nem toda falta administrativa exige sangao penal. 

Seguindo tal ideia, Meirelles afirma que o poder disciplinar so abrange as 

infragoes administrativas com relagao ao servigo, ou seja, tern finalidade ordinatoria 

interna, ao passo que a pena criminal teria fungao social, a qual seria realizada 

atraves do Poder Judiciario. 

A corrente qualitativa, por sua vez, defendida por alemaes e italianos, admite 

que os ilicitos penais descreveriam uma conduta contraria aos interesses mais 

relevantes da sociedade, enquanto o ilicito administrativo teria por objeto uma 

conduta contraria a interesses meramente administrativos, havendo assim uma 

diferenga substancial. 

Ja a corrente quantitativa, defendida pelos espanhois, cria uma diferenga 

material entre os ilicitos: condutas mais graves seriam apenadas com sangao penal 

e condutas menos graves com sangao administrativa. 

Rafael Munhoz de Mello alega que ambas as teorias pecam por diferenciar 

atos ilicitos de administrativos pelo criterio metajuridico, desvinculado de 

fundamentagao positivada. A diferenga em ambos os casos seria estabelecida com 

base no comportamento praticado pelo infrator, sem qualquer vinculagao com o 

ordenamento juridico. Ao jurista, nao importa a natureza das coisas, mas sim a 
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forma como elas sao disciplinadas pelo direito positivo. Sendo assim, a distingao 

entre os tipos de ilicito deve ser feita com base na sangao que a ele e atribuida 

(apud ORNELES, 2009). 

A corrente doutrinaria majorante admite a possibilidade de punigao por 

condutas administrativas reprovaveis, tanto na esfera penal como na esfera 

administrativa, sem prejuizo e violagao ao principio do ne bis in idem. No Direito 

brasileira, a ocorrencia de cumulacao legal de penas (penal e disciplinar) e possivel 

no ambito do Direito Penal e disciplinar comum (demais funcionarios publicos que 

nao os militares), amparada na Lei n° 8.112/90 (que dispoes sobre o regime juridico 

dos servidores publicos civis da Uniao, das autarquias e das fundagoes publicas 

federais), porem jamais possivel no ambito do Direito Penal Militar. Todavia, a 

transgressao disciplinar sera apreciada para efeito de punigao quando houver 

absolvigao pelo crime, exceto quando a sentenga absolutoria transitada em julgado 

negar a existencia do fato ou a sua autoria. 

2.4 Existencia, validade e eficacia da punigao disciplinar 

Como exposto acima, a apuragao de transgressao disciplinar e aplicagao de 

punigao pela autoridade militar coatora constituem-se em ato administrativo militar. 

Na esfera da PMPB tal apuragao e consequente punigao se dara por meio do 

Processo de Apuragao de Transgressao Disciplinar (quando se busca a apuragao 

exclusiva de transgressao disciplinar, como, p. e. uma falta ao servigo) ou atraves de 

Sindicancia (procedimento administrativo que busca a produgao de elementos 

probatorios que levem a autoria e a materialidade de transgressao disciplinar ou de 

crime previsto no Codigo Penal Militar, caso em que ensejara a instauragao de 

Inquerito Policial Militar - IPM). Tais procedimentos administrativos sao disciplinados 

por normas infralegais, a saber o PATD e regulado pela Resolugao n° 0005/2001-

GCG, de 29 de outubro de 2001, enquanto a Sindicancia pela Portaria n° 0243/2001-

DP-5, de 20 de novembro de 2001 (v. anexos), ambas publicadas pelo Comando 

Geral da PMPB. Conveniente tambem acrescentar que tal qual todo ato 
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administrativo, para que tenha existencia, vaiidade e projete seus efeitos no mundo 

juridico, tal apuragao necessita preencher certos requisitos. 

Destarte, e sabido que, o ato voluntario humano passa por tres pianos, 

consoante a triparticao estabelecida por Pontes de Miranda (1951): existencia, 

vaiidade e eficacia. Noutras palavras, e preciso, portanto, que o ato adentre o piano 

da existencia, projetando-se atraves de um agente (sujeito), de uma vontade (motivo 

e motivacao), de uma forma e visando um objeto. Agente, vontade, forma e objeto 

sao, desse modo, os requisitos existenciais do ato administrativo, porquanto a falta 

de um destes elementos torna-o inexistente. E de igual modo, para adentrar ao 

piano da vaiidade, e necessario que o agente seja competente para praticar o ato, 

tendo como finalidade a satisfagao e a preservacao do interesse da administragao 

policial militar, motivando sua edigao, fazendo-o incidir sobre objeto licito e 

exteriorizando-o atraves de forma prescrita em lei. 

Em sintese, pode-se dizer que o ato e perfeito, valido e eficaz se concluido e 

editado segundo as exigencias do ordenamento juridico, estando apto a produgao 

dos efeitos juridicos que Ihes sao proprios. Essa e a regra, embora, de outra banda, 

o ato administrativo perfeito e valido possa ser ineficaz. 

2.5 Dos recursos administrativos 

Os Regulamentos Disciplinares preveem recurso de reconsideragao de ato 

para a autoridade a quern o militar esta imediatamente subordinado e Ihe aplicou a 

sangao, bem como recurso para autoridade superior a coatora, em sua maioria 

"desde que cumprida a pena imposta e no prazo de oito dias uteis" (v. arts. 45 e 46, 

§ 1° do RDMAR). Dentre as excegoes, o novo RDE, para o qual o militar punido tern 

o prazo de cinco dias uteis, contados a partir do dia imediato ao que tomar 

conhecimento, oficialmente, da publicagao da decisao da autoridade em boletim 

interno, para requerer a reconsideragao de ato (art. 53, § 2°). 

O cumprimento da pena como condigao para aceitagao do recurso para 

instancia superior e flagrante violagao do principio constitucional da presungao de 
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inocencia (art. 5°, LVII, verbis "ninguem sera considerado eulpado ate o transito em 

julgado da sentenga penal condenatoria"). Principio magno do Estado Democratico 

de Direito, a presuncao de inocencia preside os processos em geral, incluindo os de 

natureza administrativa. De que adianta ser declarada a improcedencia da punigao 

apos o cidadao te-ia cumprido integralmente? Dispositivos desta natureza nao 

devem ser aplicados, pois nao foram recepcionados pela atual ordem constitucional. 

Todavia, infelizmente, nao e essa a realidade. 

Na PMPB, para as Sindicancias, apos a publicagao da solugao dada pela 

autoridade delegante em Boletim Interno da Unidade, abrir-se-a o prazo recursal de 

cinco dias (PMPB, Resolugao n° 0005/2001-GCG, art. 29), enquanto para as 

punigoes aplicadas apos apuragao em PATD, o prazo e de dois dias uteis, a contar 

da data em que o policial militar tomar conhecimento oficialmente dos fatos que a 

motivaram (RDPM, art. 57, § 2°). 



CAPITULO 3 POSSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS NAS TRANGRESSOES 
DISCIPLINARES MILITARES 

3.1 O habeas corpus e os militares ao longo da historia juridica brasileira 

A Constituicao de 1891 assegurou o direito ao habeas corpus, sem, contudo, 

fazer mencao as transgressoes disciplinares (art. 72, § 22): "Dar-se-a o habeas 

corpus sempre que o individuo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer 

violencia ou coagao por ilegalidade ou abuso de poder." 

Na Constituicao de 1934 foi acrescentada a negacao de cabimento do HC 

nas transgressoes disciplinares (art. 113, 23): "Dar-se-a habeas corpus sempre que 

alguem sofrer, ou se achar ameagado de sofrer violencia ou coagao em sua 

liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressoes disciplinares nao 

cabe o habeas corpus." 

Nas Constituigoes seguintes e na Emenda Constitucional n° 1 de 1969 a 

ressalva quanto as transgressoes disciplinares foi mantida, conforme ver-se-a a 

seguir. 

Na Constituicao de 1937 (art. 122, 16): "Dar-se-a habeas corpus sempre que 

alguem sofrer ou se achar na iminencia de sofrer violencia ou coagao ilegal, na sua 

liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punigao disciplinar;" 

Na Constituigao de 1946 (art. 141, § 23): "Dar-se-a habeas corpus sempre 

que alguem sofrer ou se achar ameagado de sofrer viol§ncia ou coagao em sua 

liberdade de locomogao, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgress5es 

disciplinares nao cabe o habeas corpus." 

Na Constituigao de 1967 (art. 150, § 20): "Dar-se-a habeas corpus sempre 

que alguem sofrer ou se achar ameagado de sofrer violencia ou coagao em sua 

liberdade de locomogao, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressoes 

disciplinares nao cabera habeas corpus." 

E na Emenda Constitucional (EC) n° 1 de 1969 (art. 153, § 20) ve-se que: 

"Dar-se-a habeas corpus sempre que alguem sofrer ou se achar ameagado de sofrer 
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violencia ou coacao em sua liberdade de locomogao, por ilegalidade ou abuso de 

poder. Nas transgressoes disciplinares nao cabera habeas corpus." 

Na atual Constituigao, entretanto, registrou-se uma sutil diferenga, vez que 

enquanto que nas demais a proibigao do habeas corpus estava redigida no mesmo 

artigo que instituia o mandamus, naquela os casos de concessao do mesmo estao 

sob o titulo "Dos Direitos e Garantias Fundamentals". A proibigao, por seu turno, 

esta sob o titulo "Da Defesa do Estado e Das Instituigoes Democraticas", no capitulo 

"Das Forgas Armadas". 

A vedagao de habeas corpus nas transgressoes disciplinares tern sido uma 

constante ao longo da historia constitucional brasileira, tal como a permanencia das 

PMs classificadas como orgaos de seguranga publica e orgao de seguranga interna, 

constituidas como Forgas Auxiliares e de reserva do Exercito Brasileiro. Sempre 

existiu uma estreita vinculagao entre as duas referidas instituigoes militares, apesar 

das enormes diferengas de fungoes entre as PMs e o Exercito Brasileiro. 

No que tange a legislagao infraconstitucional, o Codigo de Justiga Militar 

baixado com o Decreto-Lei n° 925, de 2 dezembro 1938, acompanhando o legislador 

constitucional, em seu § 6° do art. 272 1, que tratava do cabimento do habeas corpus, 

exibia restrigao quanto as transgressoes disciplinares, apesar de ter sido a primeira 

referenda ao tema na legislagao processual penal militar patria. O diploma 

processual anterior, Regulamento Processual Criminal Militar, de 1895, nao tratava 

da materia, embora o assunto ja estivesse pacificado ha dois anos. 

Em 1894, o Governo Federal nao deu execugao as decisoes do Supremo 

Tribunal Federal que concederam habeas corpus a um Oficial reformado da Armada 

(nome que se dava a Marinha naquela epoca) e a outro do Exercito, presos por 

crime militar, sob o argumento de que tais decisoes eram "contrarias a todas as leis 

e imemoriais estilos militares". 

Ja em em Acordao de 14 de agosto de 1985, ao decidir sobre o pedido de 

habeas corpus impetrado em favor de um Tenente reformado da Armada, o 

Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus, declarando que em 22 de 

setembro de 1894 o mesmo Tribunal concedera habeas corpus a dois oficiais 

1 Art. 272. Todo aquele que sofrer ou se achar na iminencia de sofrer violencia ou coacao ilegal na 
sua liberdade de ir e vir, por ato de alguma autoridade militar, judiciaria ou administrativa, o de junta 
de alistamento e sorteio militar, podera requerer ao Supremo Tribunal Militar uma ordem de "habeas-
corpus", por si ou por procurador. 
[...] § 6° Nas punicoes disciplinares nao cabe o "habeas-corpus". 
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reformados, sendo que o Presidente da Republica recusou-se a mandar cumprir a 

decisao, por considera-la contraria a todas as leis e tradicoes militares. No caso em 

tela, excepcionalmente, a desobediencia as decisoes da mais Alta Corte de Justiga 

teve posteriormente o condao de ser amparada por aquela Casa no texto 

constitucional. 

Em 1918, o Supremo Tribunal Federal julgando habeas corpus impetrado em 

favor de dois Oficiais da Marinha Mercante que tentaram depor o seu Comandante, 

concedeu a ordem por entender que a autoridade descumpriu formalidade essencial, 

uma vez que apos efetuar a prisao dos mesmos, nao os conduziu ao primeiro porto 

a que adentrasse, bem como nao muniu-se de auto de prisao, o qual validaria e 

legitimaria a agao repressora. 

Mais estranho ainda e que nos passados tempos a prisao ou detengao 

aplicadas com vicio de ilegalidade podiam ser apreciadas e anuladas pelo Judiciario 

atraves de mandado de seguranga, com fim exclusivo de cancelamento do registro 

na fe de oficio do militar (hoje, fichas de assentamentos), enquanto no aspecto 

criminal o ato permanecia imune ao controle do Judiciario. E o caso do Almirante 

Carlos Penna Botto, que em 1951 requereu mandado de seguranga ao Supremo 

Tribunal Federal contra pena disciplinar imposta pelo Ministro da Marinha e mantida, 

em recurso, pelo entao Presidente da Republica, General Eurico Gaspar Dutra. 

O proprio Procurador-Geral da Republica suscitou entao a preliminar de 

inidoneidade da medida requerida, entendendo que se tratava de uma prisao e, 

atraves desse tema, somente seria possivel a parte interessada agitar seu caso por 

via de habeas corpus, visando a tornar sem efeito ou impedir o cumprimento da 

pena considerada ilegal. 

No mesmo sentido a posigao do Ministro Afranio Antonio da Costa, que em 

seu voto alia-se a tese do eminente Procurador-Geral, quanto ao cabimento do 

habeas corpus. A seguranga foi concedida, por unanimidade, sem tratar do 

cumprimento da pena, o que ja havia ocorrido, reconhecendo que o direito do 

impetrante a evitar que da sua fe de oficio conste uma pena disciplinar oriunda de 

ato manifestamente ilegal pode e deve ser amparado por mandado de seguranga. 

Durante o I Congresso de Direito Penal Militar, em 1958, o entao Capitao 

Euclydes de Carvalho Brito, em trabalho sob o titulo "A Punigao Disciplinar dos 

Regulamentos Disciplinares na Esfera Judiciaria", e com apoio na Constituigao a 

epoca vigente, sustentou o cabimento do habeas corpus para os casos de punigao 
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disciplinar limitativa da liberdade individual e o mandado de seguranga para 

cancelamento de punigao disciplinar que nao implique na coagao a liberdade 

corporea do peticionario. 

Em 1986,o Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro, em decisao unanime, 

concedendo habeas corpus em favor de diversos oficiais da milicia daquele Estado, 

contra ato disciplinar do Comandante-Geral, in verbis: 

Prisao de oficiais da Policia Militar do Estado, cujo motivo oficial, referido 
em boletim acostado aos autos, teria sido participar de reuniao realizada 
em entidade de classe, onde teriam sido discutidos acaloradamente 
problemas de interesse dos associados. Punigao imposta ao arrepio do 
direito de livre reuniao assegurado no § 27 do art. 153 da Constituigao 
Federal. A inadmissibilidade do habeas corpus nas transgressoes 
disciplinares, prevista no § 20 do mesmo artigo e no art. 467, in fine, do 
CPPM, nao exclui a apreciacao, pelo Judiciario, de lesao de direito 
individual resultante de punigao por transgressao disciplinar dada como de 
tal natureza, sob pena de, sob a capa de punigoes assim rotuladas, abrir-se 
a porta aos maiores abusos de poder ou arbitrariedades. Ordem concedida 
relativamente ao oficial que esta iniciando a punigao imposta e a outros que 
se encontram em condigoes identicas. (Ac. Un. 4 a CCr de 22/4/86, HC n° 
301/86, Relator Desembargador Mariante da Fonseca) 

Relevante o fato, vez que o imbroglio envolvia 35 oficiais e a punigao foi 

aplicada pelo Cmt. Geral da PM, tambem Secretario de Estado, ao passo que se 

observa ao estudar detidamente o assunto, o desinteresse de chefes militares 

quanto a apreciagao pelo Judiciario das punigoes por eles aplicadas, nem sempre 

justas, sob a alegagao de que os principios basilares da hierarquia e disciplina 

devem ser preservados, olvidando o respeito a dignidade do subordinado punido 

arbitrariamente. 

Neste sentido, registre-se a suposta pretensao de ingerencia do Presidente 

Floriano Peixoto, o qual, ao saber que Rui Barbosa impetrara habeas corpus em 

favor de militares punidos pelo seu governo, teria comentado ameagadoramente 

"nao saber quern um dia daria aos juizes um habeas corpus, caso eles deferissem o 

pedido de Rui" (GONCALVES, 2000, p. 82) 
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3.2 Interpretagao da norma constitucional 

Sabendo-se que o habeas corpus se destina a protecao do status libertatis do 

individuo, ao se pautar pelo cabimento do mesmo no ambito das transgressoes 

disciplinares, esta-se a tratar daquelas apenadas com prisao ou detengao, vez que 

sao as unicas que representam privacao de liberdade. 

Pelo suso exposto, ve-se tambem que o inciso LXVIII do art. 5° nao exclui do 

Poder Judiciario o conhecimento das ac5es de habeas corpus, o que nao significa 

necessariamente dar-lhe provimento, como afirmam alguns exegetas do texto 

constitucional, atentos a interpretacao pura e literal dos textos legais. Para estes, a 

vedacao expressa do art. 142, § 2° sobrepuja a prisao ilegal do militar, concordando 

pela sentenca que nao conhece do pedido. Em verdade, os instrumentos da logica 

formal sao insuficientes para a adequada e moderna Hermeneutica juridica, a qual, 

para Vicente Rao (apud Morais, 2005, p. 09), 

[...] tern por objeto investigar e coordenar por modo sistematico os 
principios cientfficos e leis decorrentes, que disciplinam a apuracao do 
conteudo, do sentido e dos fins das normas juridicas e a restauracao do 
conceito organico do Direito, para efeito de sua aplicacao e interpretacao. 

O apelo ao elemento sistematico consiste aqui em procurar as reciprocas 

aplicacoes de preceitos e principios em que aqueles fins se traduzem, no que 

encontra-se em brilhante exposigao de Canotilho (ibid., p. 10), principios e regras 

interpretativas das normas constitucionais que se coadunam ao caso, a saber: o 

principio interpretativo da unidade da constituigao; o principio do efeito integrador; e 

o principio da forga normativa. 

O principio interpretativo da unidade da Constituigao preve que a mesma ha 

que ser interpretada como um sistema normativo, sem contradigoes entre suas 

normas. A corroborar tal ideia, o ilustre constitucionalista portugues Jorge Miranda 

afirma que os preceitos constitucionais deverao ser interpretados explicita e 

implicitamente, buscando-se o seu real significado. 

O principio do efeito integrador prima por uma idonea sintese globalizante 

politica e social, com reforgo da unidade politica, enquanto pelo principio da forga 
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normativa da constituigao ha de se adotar a interpretagao que maximize a energia 

normativa. 

Havendo contradigao entre a norma-regra (exemplo do art. 142 § 2°, o qual 

contem uma proibigao taxativa) e as normas-principios (da regra da liberdade, do 

principio da legalidade, da isonomia de tratamento dos individuos pelo Estado, do 

devido processo legal, entre outros inscritos no art. 5° da CF/88; e o principio da 

proporcionalidade implicito na ordem constitucional), prevalecera a norma-principio. 

Restrigoes e obices de acesso ao Judiciario sao incompativeis com o regime 

democratico e com a isonomia de tratamento dos cidadaos pelas autoridades do 

Estado. Excluir o habeas corpus do conhecimento do Judiciario e atentar contra o 

Estado Democratico de Direto, uma vez que "Os tribunals detem a prerrogativa de 

controlar os atos dos demais poderes, com o que definem o conteudo dos direitos 

fundamentals proclamados pelo constituinte" (MENDES, 2000, p. 132). 

A embasar nosso raciocinio, o segundo paragrafo do art. 5° dispoe que: "os 

direitos e garantias expressos [na Constituigao] nao excluem outros decorrentes do 

regime e dos principios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

Republica Federativa do Brasil seja parte". Isto posto, o Pacto de San Jose da Costa 

Rica (de 22 de novembro de 1969, ratificado pelo Brasil e inserto em nosso sistema 

juridico pelo Decreto n° 678 de 06 de novembro de 1992,adquirindo status de norma 

constitucional), dispoe no art. 7°, item 6 : 

Toda pessoa privada de sua liberdade tem o direito de recorrer a um juiz 
ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a 
legalidade de sua prisao ou detengao e ordene sua soltura se a detengao 
for ilegal. Nos Estados-partes cujas leis preveem que toda pessoa que se 
vir ameagada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um 
juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de 
tal ameaga, tal recurso nao pode ser restringido nem abolido. O recurso 
pode ser interposto pela propria pessoa ou por outra pessoa. 

Inequivoca a referenda ao habeas corpus, o qual nao pode ser restringido ou 

suspenso. Como se nao bastasse, por sua vez o art. 25, item 1 do referido Pacto 

preve ainda mais claramente que: 

Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rapido ou a qualquer 
outro recurso efetivo, perante os juizes ou tribunals competentes, que a 
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proteja contra atos que violem seus direitos fundamentals reconhecidos 
pela constituigao, pela lei ou pela presente convengao, mesmo quando tai 
violagao seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercicio de 
suas fungoes oficiais. - g.n. 

Da leitura, depreende-se que o Tratado nao preve qualquer restrigao ao 

"recurso simples e rapido" ou "outro recurso efetivo" (entenda-se habeas corpus). 

Alem de serem normas constitucionais garantidoras dos direitos humanos 

fundamentals, integrantes do rol do art. 5° por determinacao do seu paragrafo 

segundo, tais normas de direito internacional tornam inaplicavel a interpretagao 

literal do art. 142, § 2°. 

Pautando-se numa linha mais radical, ha autores que afirmam que o 

dispositivo do § 2° do art. 142 padece de inconstitucionalidade, por se tratar de 

norma apenas formalmente constitucional. A corroborar tal entendimento, em uma 

conferencia de 1951, Bachof (1994. pp. 54-55) ja questionava da possibilidade de 

uma norma constitucional de significado secundario contradizer um preceito material 

fundamental da Constituigao, padecendo de obrigatoriedade juridica. 

Neste interim, embora a corrente majoritaria da doutrina constitucionalista se 

paute pela ilimitagao juridica do poder constituinte originario, inclusive frente ao 

direito positive Jorge Miranda (2000) e outros autores Portugueses afirmam que os 

poderes constitucionalistas material e formal sao limitados pelos seus valores 

ideologicos, pelas estruturas politicas, sociais, economicas e culturais dominantes 

na sociedade. Para o constitucionalista ha tres categorias de limites materials do 

poder constituinte, a saber: limites transcendentes (oriundos de imperativos de 

direito natural, dos valores eticos superiores, tais como os atinentes a dignidade da 

pessoa humana); limites imanentes (ligados a configuragao do estado soberano e 

que pretenda continuar a se-lo); e limites heteronimos (provenientes da conjungao 

com principios e regras de Direito Internacional). Visto isto, claro esta que a 

interpretagao sistemica da Constituigao e legislagao inferior mostra-se a mais logica, 

eficiente e eficaz no ensejo da norma juridica realizar sua finalidade, qual seja, a de 

garantir e preservar direitos. 

Atente-se ainda que o texto original da Constituigao de 1988 deixava duvidas 

quanto a aplicabilidade do art. 142, § 2° aos militares estaduais (policiais militares e 

bombeiros militares), o que caiu por terra em face da Emenda Constitucional (EC) n° 

18 e posteriormente da EC n° 20, de 15 de dezembro de 1998, as quais deram a 
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seguinte redagao ao art, 20, § 1° da Lei Maior: "Aplicam-se aos militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territories, alem do que vier a ser fixado em lei, as 

disposicoes [...] do art. 142, §§ 2° e 3°, [...].". Consequentemente as benesses que a 

interpretacao alcangar atinentes aos militares das FFAA se estendem as PMs e 

Bombeiros Militares. 

Outrossim, e sabido de casos em que o militar punido procurou impetrar 

habeas corpus ou mandado de seguranga, sendo mais uma vez punido sob a 

alegagao de que praticara a transgressao disciplinar de recorrer ao Judiciario sem 

antes esgotar todos os recursos administrativos (v. TRF4 - 3 a Turma - REO 

9404393118/RS - Rel. Juiza Luiza Dias Cassales, j . 30/09/98, v.u.). Tal 

transgressao constante nos Regulamentos das Forgas Singulares e das Policias 

Militares, acostando-se a autoridade coatora no art. 51, § 3° do Estatuto dos 

Militares, o qual assevera que "O militar so podera recorrer ao Judiciario apos 

esgotados todos os recursos administrativos e devera participar esta iniciativa, 

antecipadamente, a autoridade a qual estiver subordinado." A previsao do § 3° do 

art. 51 do Estatuto dos Militares (anterior a Constituigao de 1988) nao foi 

recepcionada pela novel Carta posto que com ela incompativel, pelo que nao e 

correto dizer-se que o mesmo foi revogado, sequer tacitamente. Na verdade, de 

acordo com o art. 5°, XXXV da Constituigao e inconstitucional qualquer dispositivo 

de lei que restrinja o acesso ao Judiciario vez que "a lei nao excluira da apreciagao 

do Poder Judiciario lesao ou ameaga a direito". 

Adequando-se as instituigoes militares a redemocratizagao e aos principios 

de Direitos Humanos a ela conexos, novos Regulamentos Disciplinares, a exemplo 

do Novo Codigo Disciplinar da Policia Militar do Ceara (Lei Estadual n° 13.407, de 

21 de novembro de 2003), vem extinguindo as cadeias disciplinares (prisao 

disciplinar), onde os policiais militares sao encarcerados em xadrez, rebaixando-os 

ao nivel dos criminosos que costumavam prender. As antigas prisoes e detengoes 

disciplinares sao medidas incompativeis a dignidade do encargo policial, alem de 

possuirem duvidosa capacidade de redirecionamento dos policiais militares aos 

seus misteres profissionais, todavia, ainda existentes em muitas Corporagoes, a 

exemplo da Policia Militar da Paraiba. 

E sabido tambem que as prisoes e detengoes disciplinares prescindem de lei 

formal e legftima oriunda do Poder Legislativo, mormente por tratarem-se essas 

restrigoes as liberdades publicas, ou seja, a direitos e garantias individuals, face a 
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imperatividade e a inamovibilidade de tais clausulas contidas no art. 60, § 4°, IV em 

combinagao conjunta com o Art. 68, § 1°, II e com Art. 22, XXI, todos da CF/88. 

Alias, nesse sentido, no ambito da Paraiba e de sua milicia, a Constituigao 

Estadual de 1989 indica ser de competencia da Assembleia Legislativa a disposicao 

sobre todas as materias atinentes ao Estado, especialmente, direitos, deveres e 

garantias dos servidores civis e militares (Art. 7°, XVI). Logo, descartada esta a 

figura do Decreto como norma regulamentar de direitos e garantias e deveres, que e 

o caso do nosso RDPM; e, pois, imprescindfvei uma lei disciplinar, a exemplo da 

supracitada publicada no estado do Ceara, a assegurar e disciplinar a apuragao 

regular da falta, o contraditorio e a ampla defesa a ser exercida por alguem 

habiiitado e capacitado para tal mister, face as disposigoes dos art. 5°, LIV, LV , 133 

e 134 da CF/88. 

Neste sentido, quando o entao Comandante Geral da PMPB Coronel 

Ramilton Sobral Cordeiro de Morals editou em 2001 a resolugao que criou o Manual 

de Sindicancia da PMPB, a milicia paraibana deu um salto qualitative na garantia 

dos direitos dos seus membros, o qual assegura aos sindicados os principios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditorio, com a participagao dos mesmos 

em todos os atos inquisitorios. E no mesmo ano mais um degrau foi galgado quando 

da publicagao da portaria que estabeleceu o PATD, no qual e assegurado ao militar 

infrator o "due process of law" no decorrer da apuragao, inclusive com a participagao 

de Advogado constituido pelo militar transgressor para patrocinar sua defesa escrita 

e nos recursos administrativos e judiciais na Auditoria da Justiga Militar. 

Curiosamente, tao-so em 2001 veio a tona tais normas, ao passo que desde 1988 a 

novel Carta ja assegurava o contraditorio e ampla defesa aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, com os meios e recursos a eles 

inerentes, inclusive o de recorrer ao judiciario no caso lesao ou ameaga a direito (art. 

5°, XXXV), sem qualquer ressalva quanto a ser fato disciplinar de ambito militar 

("interna corporis"), vez que tal dispositivo visa garantir o devido processo legal em 

qualquer circunstancia. 

Em verdade, os novos Regulamentos adotados por algumas das 

Corporagoes estaduais vem mantendo as sang5es disciplinares que restringem a 

liberdade dos policiais militares, obrigando-os a permanecer no ambito das 

organizagoes policiais militares, podendo ou nao exercer normalmente suas 

fung5es, permanecendo inalterada a possibilidade juridica de restrigao do direito de 
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locomogao por ato discricionario da autoridade superior hierarquica ao militar 

transgressor. Maior avango pode-se observar com a edigao do novo Regulamento 

Disciplinar da Policia militar do Estado de Sao Paulo (Lei Complementar 893 de 26 

de margo de 2001), o qual preve como alternativa sancionatoria as transgressoes 

disciplinares, os "servigos extraordinarios". 

Embora os servidores publicos militares enquadram-se em uma especial 

categoria de servidores, que demandam um regime juridico e de fruigao dos direitos 

fundamentals diferenciados, tal especial regramento da vida pessoal e profissional 

nao implica renuncia aos direitos fundamentals, nem a submissao a um regime de 

servidao ao Estado. 

A disciplina deve ser utilizada como uma forma de comando, visando corrigir 

o militar e redireciona-lo nos mesmos objetivos da corporagao, que e dar maxima 

eficiencia e controle do uso da forga e garantir a justiga, a dignidade da pessoa 

humana e as liberdades individuals e coletivas. 

Oportuno tambem recordar o "retrocesso juridico" vivido pela nagao quando 

da edigao do Ato Institucional n° 5 de 13 de dezembro de 1968, o qual em seu artigo 

10 suspendeu a garantia do habeas corpus nos casos de crimes politicos e contra a 

seguranga nacional e no artigo seguinte excluiu da apreciagao do Poder Judiciario 

todos os atos praticados de acordo com o referido Ato. No ano seguinte, a Emenda 

Constitucional n° 1 de 1969 dispunha nos seus artigos 181 e 182 que estavam 

excluidos da apreciagao do Judiciario todos os atos praticados pelo comando da 

"revolugao" de 1964, reafirmando a vigencia do Al 5. Se tamanho rigor se impunha 

ate aos civis aquela epoca, o que viviam entao os militares quando Ihes era imposta 

uma punigao ilegal... Isto nos faz pensar que o art. 142, § 2° da CF encerra 

resquicios desta "velha ordem". 

E situagao ainda mais degradante se descortina recuando um pouco mais no 

tempo. Ao faze-lo, constata-se entao que ha menos de 100 anos atras os militares 

eram rotineiramente punidos com castigos fisicos, o que levou a sublevagoes como 

a Revolta da Chibata. E tal triste realidade nao ficava adstrita aos grandes centros: 

em nossa Capital, estando a milicia paraibana sob o comando do Major Alvaro 

Evaristo Monteiro, tamanhos eram os suplicios aplicados nos militares 

transgressores no patio do Comando Geral, quais fossem, 50 agoites com vara de 

marmelo, que os deputados estaduais em sessoes na Assembleia Legislativa -
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situada sob o quartei - tomaram ciencia do fato e comiserados, intervieram com o 

fim de minorar a punigao (RANGEL DE FARIAS, 1995, p. 9). 

3.3 Hipoteses de cabimento do habeas corpus por abuso de poder ou ilegalidade do 
ato discricionario 

Sabe-se que os pressupostos para a concessao do habeas corpus sao o 

abuso de poder e a ilegalidade. Aquela como uma contrariedade as prescrieoes 

legais e este como exercicio distorcido, arbitrario do poder. 

Cunha e Coelho da Silva (1990), fundados em Espindola Filho e Pontes de 

Miranda, ao comentarem o "nao cabimento, em principio, nas prisoes disciplinares", 

afirmam categoricamente que esta devera ser compreendida em sua real limitagao, 

nao se afastando, todavia, a hipotese do cabimento do habeas corpus na 

transgressao disciplinar. O que para eles comporta discussao judicial e a legalidade 

ou a constitucionalidade da punigao. 

O abuso de poder e o fenomeno que se da quando uma autoridade ou um 

agente publico embora competente para a pratica de um ato, ultrapasse os limites 

das suas atribuigoes ou se desvie das finalidades anteriormente previstas, ou seja, e 

a pratica de ato independentemente de existir ou nao lei a respeito, como se a 

propria autoridade estivesse a legislar. Duas sao as modalidades do abuso, quais 

sejam, quando a autoridade ultrapassa seus limites (excesso de poder), ou quando a 

autoridade desvia a finalidade anteriormente prevista (desvio de poder). 

Segundo Maia Neto (2008), o abuso de poder e uma ofensa contra os Direitos 

Humanos, conforme expoe a seguir: 

As ofensas contra os Direitos Humanos sao praticadas pelo Estado, por 
seus servidores e nao pelos cidadaos, como pensam alguns. [...] Trata-se 
de delito de funcao e de crime de responsabilidade por tomarem parte 
funcionarios e autoridades publicas, onde a responsabilidade penal e as 
colheitas das provas sao sempre dificeis - materialidade e autoria -, porque 
ditos delinquentes sao os primeiros a destrul-las ou a descaracteriza-las, 
pelo trafico ilicito de influencias e do uso de comando politico ou do poder 
hierarquico. 
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No que tange a ilegalidade, Pontes de Miranda (1968, p. 295) ja lecionava 

que sao pressupostos de legalidade da aplicagao da punigao por transgressao: a 

hierarquia (atraves da qual flui o dever de obediencia e de conformidade com 

instrug5es, regulamentos internos e recebimento de ordens); o poder disciplinar 

(que supoe a atribuigao de direito de punir, disciplinarmente, cujo carater subjetivo 

localiza em todos, ou em alguns, ou somente em alguns dos superiores 

hierarquicos); o ato ligado a fungao; e a pena suscetivel de ser aplicada 

disciplinarmente. 

Pontes de Miranda (ibidem, ob. cit.) entende o abuso de poder como 

equivalente a excesso de poder e afirma: 

[...] em qualquer caso de abuso de poder, sofrendo o individuo coagao ou 
violencia a liberdade de ir, ficar e vir, esta indicado, constitucionalmente, o 
uso do habeas corpus. Nao decorrendo de abuso de poder, e sim de ato 
ilegal, que em tanto nao orce, mas que, praticado, motive a violencia ou 
coagao individual, tambem sera dada a ordem, como preceito irretorquivel 
da constituigao. 

Infere-se entao das palavras do doutrinador que o pleito do habeas corpus 

tera por escopo a ilegalidade, iato sensu, da privagao de liberdade ou de sua 

ameaga, porquanto, de fato, o abuso de poder resulta tambem em uma ilegalidade. 

Ja Duarte (1995, pp. 53-54), quanto a questao do cabimento ou nao do 

habeas corpus quando de punigao militar, assim se expressa, fazendo 

consequentemente, mengao ao abuso de poder: 

Parece-nos, a primeira vista, que a questao nao oferece maiores 
dificuldades, visto que o nao cabimento do habeas corpus nos casos de 
punigoes disciplinares nao se amplia para as situagoes em que as punigoes 
sejam ilegais E aplicadas com o abuso de poder. quando houver por parte 
do aplicador da sangao disciplinar descumprimento a lei ou abuso, nao pode 
pairar duvidas quanto a legitimidade do emprego do remedio heroico. 

O autor observa ainda que: 
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[...] De qualquer modo, na hipotese de haver imposigao de sangao 
disciplinar, em ato administrativo punitivo eivado de vicio de legalidade ou 
com abuso de poder, caso nao se admita o habeas corpus por interpretagao 
puramente literal do disposto no inciso II do Art. 142, entendemos que 
cabivel sera [...] o mandado de seguranga, nos termos do inciso LXIX do 
mesmo Art. 15, ja que, nesta situagao, poder-se-ia concluir que o direito a 
liberdade de locomogao nao estaria protegido pelo Habeas Corpus, nao 
inviabilizando o uso do mandado de seguranga. 

Todavia, a punigao que congrega todos os requisitos necessarios e valida e 

intocavel por meio de habeas corpus, ao tempo em que se trata de constrangimento 

iiegal ao ius libertatis a prisao do militar quando ausentes tais pressupostos, 

devendo ojuiz relaxa-la. 

No HC 70.643/1993 julgado pelo Ministro Sepulveda Pertence ve-se que nao 

ha vedagao para conhecimento das agoes de habeas corpus, a saber: 

O entendimento relativo ao § 2° da art. 153 da EC/1969, segundo o qual o 
principio, de que nas transgressSes disciplinares nao cabia habeas corpus, 
nao impedia que se examinassem, nele, a ocorrencia dos quatro 
pressupostos de legalidade dessas transgressoes (hierarquia, poder 
disciplinar, o ato ligado a fungao e pena suscetivel de ser aplicada 
disciplinarmente), continua valido para o disposto no § 2° do art. 142 da atual 
CF, que e apenas mais restritivo quanto ao ambito dessas transgressoes 
disciplinares, pois a limita as de natureza militar. Habeas corpus deferido 
para que o ST J julgue o writ que foi impetrado perante ele, afastada a 
preliminar de seu nao cabimento. Manutengao da liminar deferida no 
presente habeas corpus ate que o relator possa aprecia-la, para mante-la ou 
nao. 

Ve-se entao que ja se firmou jurisprudencia, inclusive do STF, quanto a 

possibilidade de impetragao do habeas corpus para discutir punigao disciplinar; 

todavia, incabivel discutir o merito da punigao, "se foi justa ou injusta", conforme se 

depreende da leitura do voto da Ministra Ellen Grade: 

A concessao de habeas corpus impetrado contra punigao disciplinar 
militar, desde que voltada tao-somente para os pressupostos de sua 
legalidade, excluindo a apreciagao das quest5es referentes ao merito, nao 
configura violagao ao art. 142, § 2°, da CF. (STF - RE 338.840-1/RS - 2 a 

Turma - Rel. Min. Ellen Grade, j . 19.08.2003, v.u.) 
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O Superior Tribunal de Justiga possui jurisprudencia consolidada sobre o 

tema desde 1997, conforme segue: 

EMENTA: Concede-se ordem de habeas corpus para o fim de obstar 
aplicagao de punigao administrativa, consubstanciada em processo 
administrativo disciplinar que inobservou as formalidades legais 
pertinentes, cerceando o direito de defesa do paciente. (STJ - RHC 6529 -
5 a Turma - Rel Min. Cid Flaquer Scartezzini - j . 23.06.97, DJU 1.09.97, p 
40854). 

EMENTA: HABEAS CORPUS. MILITAR. SAN C AO DISCIPLINAR 
(PRISAO). 
PACIENTE REFORMADO. COAQAO ATUAL E IMINENTE INEXISTENTE. 
AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. WRIT NAO CONHECIDO. 
1. A punicao disciplinar por transgressao militar tem a natureza juridica de 
ato administrativo, e o seu exame, por meio de Habeas Corpus, embora 
possivel, fica restrito a regularidade formal do ato (competencia, 
cerceamento de defesa, cumprimento de formalidades legais). 
2. A agio de Habeas Corpus so pode ser instaurada quando se constatar 
coagao ilegal atual e iminente a liberdade de ir e vir, o que nao ocorre no 
caso concreto, pois, segundo ressai do acordao proferido pela autoridade 
ora apontada como coatora, o paciente foi reformado. 
3. Destarte, nao sendo atual ou iminente; ao contrario, sequer se divisando 
a possibilidade de cumprimento da referida punigao, falece interesse na 
presente impetragao. 
4. Writ nao conhecido, em consonancia com o parecer ministerial. 
(HC 80.852/RS, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 
TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008). 

Interessante citar tambem um writ de militar da reserva e tambem Advogado 

julgado pelo STJ, ordenando o encerramento de Sindicancia: 

EMENTA: Militar (da reserva). Advocacia (atividade). Disciplina (militar). 
Inviolabilidade (advogado). Habeas corpus (cabimento). 
1. Os membros das Forgas Armadas estao sujeitos, e claro, a hierarquia e 
a disciplina militares. 
2. Todavia o militar da reserva remunerada no exercicio da profissao de 
advogado ha de estar protegido pela inviolabilidade a que se referem os 
arts. 133 da Constituigao e 2°, §§ 2° e 3°, do Estatuto da Advocacia (Lei n° 
8.906, de 1994). 
3. A imunidade, e bem verdade, nao e ampla nem e absoluta. Protege, isto 
sim, os razoaveis atos e as razoaveis manifestagoes no salutar exercfcio 
da profissao. 
4. Ha ilegalidade ou abuso de poder ao se pretender punir 
administrativamente o militar que, no exercicio da profissao de advogado, 
praticou atos e fez manifestagoes, num e noutro caso, sem excesso de 
linguagem nas petigdes por ele assinadas. 
5. E livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao, bem como o 
advogado e inviolavel por seus atos e manifestag5es no exercicio da 
profissao. 
6. Habeas corpus deferido a fim de se determinar o trancamento da 
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sindicancia. (STJ - HC 44.085/RJ, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA 
TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 15/05/2006 p. 293). 

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 1 a Regiao assim tem entendido: 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS. 
PRISAO DISCIPLINAR MILITAR. CONTROLE JUDICIAL. 

1. Tem entendido a jurisprudencia, interpretando o § 2° do art. 142 da CF 
("Nao cabera habeas corpus em relagao a punigoes disciplinares 
militares"), que o controle judicial da punigao disciplinar militar na via do 
habeas corpus restringe-se a sua legalidade (competencia, forma, devido 
processo legal etc), nao se estendendo ao segmento de merito, radicado 
na conveniencia e na oportunidade da punigao. 
2. "Ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciaria competente" (CF - art. 5°, LXI), 
exceto nos casos de transgressao militar 
3. Improvimento do recurso. . (TRF1 - RCHC 2002.34.00.035931-5 - 3 a 

Turma - Rel. Des. Federal Olindo Menezes, j . 11/03/2003). 

Em verdade, o proprio Codigo de Processo Penal Militar (CPPM), em seu art. 

224 preve que: "[...] se, ao tomar conhecimento da comunicacao (da prisao), a 

autoridade Judiciaria verificar que a prisao nao e legal, devera relaxa-la 

imediatamente". A Constituigao de 1998 tambem nao recepcionou o art. 466 do 

CPPM (que dispoes sobre as hipoteses de concessao de habeas corpus), o qual 

preve na sua parte final, que excetuam-se da concessao de habeas corpus os casos 

em que a ameaga ou coagao resultar de punigao aplicada de acordo com os 

regulamentos disciplinares da forgas armadas ou de punigao aplicada aos oficiais e 

pragas das Policias Militares e Bombeiros Militares, de acordo com os respectivos 

Regulamentos Disciplinares. 

Tomando ciencia o juiz de que a punigao disciplinar nao atende aos 

pressupostos constitucionais, e seu dever conceder o writ para reparar a ilegalidade 

e/ou abuso de poder, em conformidade com a redagao do inciso LXV do art. 5° da 

Lei Maior, o qual dispoe que toda prisao ilegal sera relaxada imediatamente pela 

autoridade Judiciaria. 
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3.4 Da competencia para apreciar o habeas corpus nas transgressoes disciplinares 
militares 

Nao se pode furtar-se ao questionamento quanto ao Juizo competente para a 

apreciagao do habeas corpus: a Justiga Castrense ou a Justiga Comum? 

Buscando espeque em Univaldo Correa (1996, p. 21), que, a respeito das 

questoes suscitadas, assim lecionava: 

[...] O assunto esta sendo abordado sob o enfoque da JUSTICA MILITAR, 
porem, o magistrado, qualquer que ele seja, tem poderes para receber 
HABEAS CORPUS e decidir a respeito do que nele constar, seja Juiz da 
Justiga Comum, seja Juiz da JUSTICA MILITAR [...] o poder que os 
MAGISTRADOS tem de aplicar o DIREITO decorre da JURISDIQAO, os 
limites desta concemente a materia e ao lugar, e a COMPETENCIA [...] o 
objetivo maior do PODER JUDICIARIO e FAZER JUSTIQA, DISTRIBUIR 
JUSTIQA [...] Desta forma, pode a JUSTICA MILITAR, e deve, conhecer de 
Habeas Corpus, apesar de aparente expressa vedacao contida no § 2°, do 
Art. 142 [...] Assim, se tal punigao disciplinar militar tenha sido aplicada 
segundo um dos requisitos que a mesma LEI MAIOR estipula para a 
ocorrencia desse tipo de petigao, que acabou se tomando na agao de maior 
e mais rapido efeito em nossas CORTES DE JUSTICAS, a alternativa do 
HC e cablvel. 

Ate bem pouco tempo atras entendia-se que era da competencia da Vara da 

Fazenda Publica a apreciagao do pedido de habeas corpus, vez que o ato encampa 

valores pecuniarios que o militar punido deixara de receber pelo dias de punigao, 

mas que fara jus contra os cofres publicos se a punigao vier a ser considerada ilegal 

e anulada. Todavia, com a promulgagao da Emenda Constitucional n° 45/2004, a 

estrutura do Poder Judiciario brasileiro sofreu significantes modificagoes, em face da 

consequente alteragao dos §§ 3° e 4° do art. 125 da CF/88 e acrescimo neste 

mesmo artigo do § 5°. Em que pese nao ter alterado em nada a Justiga Militar 

Federal, trouxe repercussoes na Justiga Militar Estadual. 

No que tange ao habeas corpus, veja-se o paragrafo 4° do art. 125, cuja 

redagao foi alterada: 

Art. 125 [...] 

§ 4° Compete a Justiga Militar estadual processar e julgar os militares dos 
Estados nos crimes militares definidos em lei e as agoes judiciais contra 
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atos disciplinares militares, ressalvada a competencia do Tribunal do Juri 
quando a vitima for civil, cabendo tribunal competente decidir sobre a perda 
do posto e da patente dos oficiais e da graduacao das pracas. 

Pelo exposto, ve-se que o § 4° trouxe significativa mudanea, ao incluir a 

possibilidade de julgamento das agoes judiciais contra atos disciplinares militares, 

dando agora a Justiga Militar uma competencia de natureza civil e valorizando-a 

extraordinariamente, vez que todas as agoes ordinarias, mandados de seguranga e, 

em especial, o habeas corpus a serem impetrados por militares estaduais, que 

visem atacar a legalidade de urn ato disciplinar, deverao ser ajuizados perante os 

Tribunais Militares ou Auditorias Militares e nao mais na Vara da Fazenda Publica. 

Na verdade, em virtude do frequente envolvimento com questoes castrenses, possui 

o Juiz Auditor melhores condigoes de analisar a observancia ou inobservancia ao 

principio da legalidade quando da aplicagao de uma sangao disciplinar, por exemplo, 

pelas autoridades militares, bem como, certamente, nao podera legitimar ilegalidade 

e abusos de poder. 

Em suma, se a autoridade coatora for militar federal, o pedido devera ser 

distribufdo diretamente ao Superior Tribunal Militar - STM, o qual em face de sua 

Lei de Organizagao Judiciaria possui competencia originaria para apreciar a materia. 

Sendo a autoridade coatora, militar estadual, o pedido devera ser distribufdo ao 

Tribunal de Justiga Militar - TJM (nos Estados que o possuem, i.e., Sao Paulo, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul), e nos demais Estados, ao Tribunal de Justiga, 

que se possuir Camara Especializada (Auditoria Militar), a esta remetera o pedido 

para analise e julgamento. 



C0NS1DERAC0ES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho pautou-se pela analise 

circunstanciada do ponto de vista legal daquilo que se tern como fundamental para o 

cabimento do habeas corpus em casos de aplicacao a transgressao disciplinar 

militar de punicao de detencao ou prisao disciplinar militar decorrente de ilegalidade 

ou abuso de poder. Apos conceituar-se o instituto e estudar-se o seu processo de 

evolucao historica e as caracteristicas da profissao militar, passou-se a observacao 

criteriosa sobre o que o Direito patrio pode nos oferecer ou nao para possibilitar a 

utilizacao do heroico remedio juridico. 

Tendo por norte o principio da isonomia, entende-se que todos os cidadaos 

merecem tratamento equanime pelo legislador, pelo juiz e pelo administrador, sem 

distincoes arbitrarias e sem exclusao da apreciacao pelo Poder Judiciario a lesao ou 

ameaca a direito. 

Observou-se a supremacia dos principios em relagao as normas e quanta 

ao conflito aparente de normas ou contradicao constantes nos incisos LXVIII do art. 

5° e no § 2° do art. 142, pode-se entender que este ultimo deve ser interpretado de 

forma relativa, cabendo habeas corpus nao com fim de que o magistrado juigue da 

conveniencia e da oportunidade do ato, mas tao-so o merito da ilegalidade ou abuso 

de poder no ato administrative. Haja vista so ser admitida e cabivel esta excegao se 

aplicada a punicao disciplinar com observancia da clausula due process of law, 

entende-se que tal imbroglio deve ser corrigido atraves de Projeto de Emenda 

Constitucional (PEC), a fazer constar no artigo 142 a possibilidade de impetracao de 

habeas corpus, a saber exclusivamente quando houver ameaca ou lesao a direito de 

locomoeao por forca de punicao disciplinar militar restritiva de liberdade. 

No ambito de nosso Estado, sob a egide do principio da legalidade e com 

arrimo na CF/88, pode-se considerar ilegitimas e ilegais todas as sancoes 

disciplinares aplicadas de 11 de marco de 1981 (quando entrou em vigor o Decreto 

criador do RDPM da PMPB) ate o dia 20 de novembro de 2001, quando a 

Corporagao passou a proporcionar aos militares estaduais a ampla defesa e o 

contraditorio nos Processos de Apuracao de Transgressoes Disciplinares (PATD). 

No que tange a interpretaeao do art. 7°, § 2°, inciso XVI da CE/89, fica 

evidenciado o cabimento do habeas corpus nas prisoes e detencoes disciplinares 
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ilegais no ambito da PMPB e noutras coirmas que adotem o Regulamento Disciplinar 

fundado em decreto, vez que tal instrumento nao pode regulamentar direitos, 

deveres e garantias individuals. 

Ha de ser cabivel o mandado de seguranga para as punicoes disciplinares 

que incorram em cerceamento da liberdade ou mesmo diante da potencial lesao a 

este bem, uma vez esgotadas as instancias administrativas, conforme a EC n° 

45/2004, que atribuiu competencia de apreciacao das agoes judiciais referentes a 

atos administrativos disciplinares a justiga especializada, no caso, os Tribunals 

Militares (quando houver) e Auditorias. 

Em suma, nao se propoe aqui que se subtraia da autoridade militar seu 

legitimo poder disciplinador, o que seria urn absurdo; pelo contrario: a administragao 

publica militar (Federal e Estaduai) pode e deve aplicar sangoes disciplinares. A 

disciplina e a hierarquia sao pilares das Forgas Armadas e Auxiliares, nao podendo 

ser refutadas. No entanto, o que nao se permite e procurar preserva-las em 

desarmonia com o que determina a Constituigao Federal. Questiona-se da 

necessidade de se utilizar arbitrariamente a prisao-restrigao ao direito de ir e vir 

como mecanismo assegurador da disciplina. Nao seria uma ilusao acreditar que o 

cidadao ira se emendar apos sua detengao ou prisao arbitraria? Em verdade, o nao 

acatamento das leis pela autoridade coatora e que macula a disciplina, e a 

autoridade militar que se utiliza de ilegalidade ou abusa de seu poder sancionador e 

quern estara realmente maculando a disciplina militar, 

A nova amplitude dos institutes referentes ao direito de defesa e demais 

de qualquer pessoa humana incluem logicamente o militar, posto que antes de se-lo, 

tal individuo e urn cidadao e nao perde esta condigao ao tornar-se militar; pelo 

contrario, e urn cidadao com urn plus: o tributus sanguinnis no exercicio do seu 

dever. Entrementes, esta amplitude deu-se nao so entre aqueles que eram tratados 

de modo ainda restrito ao nivel legal inferior, mas, tambem, de outros ja existentes 

em textos magnos preteritos, como no caso da regra da inarredabilidade, 

inafastabilidade e de acesso ao Poder Judiciario. 

E perceptfvel a necessidade de se obter e extrair do estudo do 

regramento constitucional e legislagao inferior, uma interpretagao mais sistematica, 

consoante com os objetivos da sociedade que se inaugurou com a ordem social 

advinda da redemocratizagao. A essa corrente harmoniza-se o presente trabalho. 
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Ainda assim, cumpre deixar patente que todos os poderes do Estado 

(Judiciario, Executivo e Legisiativo) estao obrigados nao so a uma relacao de nao 

contradicao as regras constitucionais, mas, principal e fundamentalmente, de 

subsuncao as mesmas, face a maxima; "patere legem quam fecisti""; mormente 

quanto ao respeito e cumprimento dos Instrumentos de Tuteia e Direitos 

Constitucionais, posto que a Carta Cidada inaugurou uma nova ordem juridica ao 

institucionalizar o Estado Democratico de Direito. 

isto posto, oportuno advertir que se os proprios militares nao valorizarem a 

fungao militar como elevadas competencias nos dominios da cidadania, da cultura, 

da ciencia e na area tecnico militar, para pouco ou nada valerao acrescimos no 

vencimento, porque nem os governos e pior a nacao e os grupos sociais de 

referenda os considerarao seus pares. A exigencia de niveis mais elevados de 

escolaridade e a capacitacao continua lentamente implantadas nas escolas de 

formacao e aperfeicoamento estao aos poucos gerando efeitos nesta seara; 

igualmente proveitosos o projeto de Educacao a Distancia (cursos pela Internet) e o 

Bolsa Formacao da SENASP-MJ (apoio a militares que estejam em curso pela 

SENASP e algumas outras instituicoes). Em verdade, a Magna Carta de 1988 e 

referenda mundial pelo brilhantismo com que encampa a luta pelos Direitos 

Humanos, independente de raca, credo, conviccao politica, religiosa, ou profissao, 

no que engloba, logicamente, os militares. 

Ve-se por fim que os Direitos Humanos sao muito comentados, mas 

infelizmente pouco conhecidos em sua profundidade pelos militares; todavia veio tal 

areabouco juridico, em verdade, retira-los da condicao de "cidadao de segunda 

classe" de outrora e eieva-los ao patamar dos compatriotas que juraram defender. 

Neste diapasao, nobre e ardua tarefa tern o operador do Direito como defensor dos 

militares submetidos ao "direito da forea", ajustando as normas inferiores as 

garantias fundamentals presentes no artigo 5° da Constituicao. 
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ANEXO A 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA 

(DEC N° 8.962 DE 11.03.81) 

Decreto n° 8.962, de 11 de marco de 1981 (D.O. de 26/04/81). 

Dispoe sobre o Regulamento 
Disciplinar da Policia Militar do 
Estado da Paraiba e da outras 
providencias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, usando das atribuig5es que Ihe 
confere o Art. 61 da Constituigao do Estado, DECRETA: 

Art. 1° - Fica aprovado o Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado da 
Paraiba, que com este baixa. 
Art. 2° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, ficando revogado 
o Decreto n° 7.506, de 03 de fevereiro de 1978. 

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, em Joao Pessoa, 11 de 
marco de 1981; 93° da Proclamacao da Repubiica. 

TARCISIO DE MIRANDA BURITY 
GOVERNADOR 

GERALDO AMORIM NAVARRO 
SECRETARIO DA SEGURANCA PUBLICA 

SEVERINO TAL I AO DE ALMEIDA 
CEL PM CMT-GERAL 

TITULO I 
DISPOSIQOES GERAIS 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

Art. 1° - O Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado da Paraiba, tern por 
finalidade especificar e classificar as transgressoes disciplinares, estabelecer 
normas relativas a amplitude e a aplicacao das punigoes disciplinares, a 
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classificacao do comportamento poiicial-militar das pracas e a interposicao de 
recursos contra a aplicagao das punigoes. 

Paragrafo Unico - Sao tambem tratadas, em partes, Regulamento, as recompensas 
especificadas no Estatuto dos Policiais-Militares. 

Art. 2° - A camaradagem torna-se indispensavel a formagao e ao convivio poiicial-
militar, cumprindo existir as melhores relagoes sociais entre os policiais militares. 
Paragrafo Unico - Incumbe aos superiores incentivar e manter a harmonia e a 
amizade entre seus subordinados. 

Art. 3° - A civilidade e parte da Educagao Policial-Militar e como tal de interesse vital 
para a disciplina consciente. Importa ao superior tratar os subordinados, em geral, e 
os recrutas em particular, com urbanidade e justiga, interessando-se pelos seus 
problemas. Em contrapartida o subordinado e obrigado a todas as provas de 
respeito e deferencia para com seus superiores, de conformidade com os 
regulamentos policiais-militares. 

Paragrafo Unico - As demonstragoes de camaradagem, cortesia e consideragao, 
obrigatorias entre os policiais-militares devem ser dispensadas aos militares das 
Forgas Armadas e aos policiais-militares de outras Corporagoes. 

Art. 4° - Para efeito deste Regulamento, todas as Organizagoes Policiais-Militares, 
tais como: Quartel do Comando-Geral, Comandos de Policiamento, Diretorias, 
Estabelecimentos, Repartigoes, Escolas, Campos de Instrugao, Centros de 
Formagao e Aperfeigoamento, Unidades Operacionais e outras, serao denominadas 
de "OPM". 

Paragrafo Unico - Para efeito deste Regulamento, Comandantes, Diretores e 
Chefes de OPM serao denominados "Comandantes". 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS GERAIS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA 

Art. 5° - A hierarquia militar e a ordenagao da autoridade, em niveis diferentes, 
dentro da estrutura das Forgas Armadas e das Forgas Auxiliares por postos e 
graduagoes. 

Paragrafo Unico - A ordenagao dos postos e graduagoes na Policia Militar se faz 
conforme preceitua o Estatuto dos Policiais-Militares. 

Art. 6° - A disciplina poiicial-militar e a rigorosa observancia e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposigoes, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada urn dos componentes do 
organismo poiicial-militar. 
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§ 1° - Sao manifestagdes essenciais de disciplina: 
1. a corregao de atitude; 
2. a obediencia pronta as ordens dos superiores hierarquicos; 
3. a dedicagao integral ao servigo; 
4. a colaboragao espontanea a disciplina coletiva e a eficiencia da instituigao; 
5. a consciencia das responsabilidades; 
6. a rigorosa observancia das prescrigoes regulamentares. 

§ 2° - A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos permanentemente 
pelos policiais-militares na ativa e na inatividade. 

Art. 7° - As ordens devem ser prontamente obedecidas. 

§ 1° - Cabe ao poiicial-militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas 
consequencias que delas advierem. 

§ 2° - Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos 
necessarios ao seu total entendimento e compreensao. 

§ 3° - Quando a ordem importar em responsabilidade criminal para o executante, 
podera o mesmo solicitar sua confirmagao por escrito, cumprindo a autoridade que a 
emitiu, atender a solicitagao. 

§ 4° - Cabe ao executante, que exorbitar no cumprimento da ordem recebida, a 
responsabilidade pelos excessos e abusos que cometer. 

CAPlTULO III 
ESFERA DA ACAO DO REGULAMENTO DISCIPLINAR E COMPETENCIA 

PARA SUA APLICACAO 

Art. 8° - Estao sujeitos a este Regulamento, os policiais-militares na ativa e os na 
inatividade. 

Paragrafo Unico - Os alunos de orgaos especificos de formagao de policiais-
militares tambem estao sujeitos aos regulamentos, normas e prescrigoes das OPM 
em que estejam matriculados. 

Art. 9° - As disposigoes deste Regulamento aplicam-se aos policiais-militares na 
inatividade quando, ainda no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestagdes 
atraves da imprensa, de modo a prejudicar os principios da hierarquia, da disciplina, 
do respeito e do decoro poiicial-militar. 

Art. 10 - A competencia para aplicar as prescrigoes contidas neste Regulamento e 
conferida ao cargo e nao ao grau hierarquico. 
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Sao competes para aplica-las: 

1. o Governador do Estado, a todos os integrantes da Policia Militar; 

2. o Cmt-Geral, aos que estiverem sob o seu comando; 

3. o Chefe do EMG, Comandante de Policiamento da Capital, Comandante de 
Policiamento do Interior, Comandantes de Policiamento de Areas, Comandante de 
Corpo de Bombeiros e Diretores de Orgaos de Direcao Setorial, aos que estiverem 
sob suas ordens; 

4. o Subchefe do EMG, Ajudante Geral e Comandantes de OPM, aos que estiverem 
sob suas ordens; 

5. os Subcomandant.es de OPM, Chefes de Secao, de Servicos e de Assessorias, 
cujos cargos sejam privativos de oficiais superiores, aos que estiverem sob suas 
ordens; 

6. os demais Chefes de Secao, ate o nivel Batalhao, inclusive, Comandantes de 
Subunidades incorporadas e de Pelotoes destacados, aos que estiverem sob suas 
ordens. 

Paragrafo Unico - A competencia conferida aos Chefes de Secao, de Servicos e de 
Assessorias, limitar-se-a as ocorrencias relacionadas as atividades inerentes ao 
servico de suas reparticoes. 

Art. 1 1 - Todo poiicial-militar que tiver conhecimento de urn fato contrario a disciplina 
devera participar ao seu chefe imediato por escrito ou verbalmente. Neste ultimo 
caso, deve confirmar a participacao, por escrito, no prazo de 48 horas. 

§ 1° - A parte deve ser clara, concisa e precisa; deve confer os dados capazes de 
identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora da ocorrencia a 
caracterizar as circunstancias que a envolveram, sem tecer comentarios ou opiniao 
pessoal. 

§ 2° - Quando, para preservacao da disciplina e do decora da Corporacao, a 
ocorrencia exigir uma pronta intervencao mesmo sem possuir ascendencia funcional 
sobre o transgressor, a autoridade poiicial-militar de maior antiguidade que 
presenciar ou tiver conhecimento do fato devera tomar imediatas e energicas 
providencias, inclusive prende-lo "em nome da autoridade competente", dando 
ciencia a esta, pelo meio mais rapido, da ocorrencia e das providencias em seu 
nome tomadas. 

§ 3° - Nos casos de participacao de ocorrencias com policiais-militares de OPM 
diversas daquela a que pertence o signatario da parte, deve este, direta ou 
indiretamente, ser notificado da solucao dada, no prazo maximo de seis dias uteis. 
Expirando este prazo, deve o signatario da parte informar a ocorrencia referida a 
autoridade a que estiver subordinado. 

http://Subcomandant.es
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§ 4° - A autoridade, a quern a parte disciplinar e dirigida, deve dar a solucao no 
prazo de quatro dias uteis podendo, se necessario, ouvir as pessoas envolvidas 
obedecidas as demais prescribes regulamentares. Na impossibilidade de soluciona-
la neste prazo o seu motivo devera ser necessariamente publicado em boletim e 
neste caso, o prazo podera ser prorrogado ate 20 dias. 
§ 5° - A autoridade que receber a parte, nao sendo competente para soluciona-la, 
deve encaminha-la a seu superior imediato. 

Art. 12 - No caso de ocorrencia disciplinar envolvendo policiais-militares de mais de 
uma OPM, cabera ao Comandante imediatamente superior da linha de 
subordinacao, apurar (ou determinar a apuracao) dos fatos, procedendo a seguir de 
conformidade com o Art. 11 e seus paragrafos, do presente Regulamento, com os 
que nao sirvam sob a sua linha de subordinacao funcional. 

Paragrafo Unico - No caso de ocorrencia disciplinar envolvendo militares (FA) e 
policiais-militares, a autoridade poiicial-militar competente devera tomar as medidas 
disciplinares referentes aos elementos a ela subordinados, informando o escalao 
superior sobre a ocorrencia, as medidas tomadas e o que foi por ela apurado, dando 
ciencia tambem ao Comandante Militar interessado. 

TITULO II 
TRANSGRESSOES DISCIPLINARES 

CAPITULO IV 

Art. 13 - Transgressao disciplinar e qualquer violagao dos principios da etica, dos 
deveres e das obrigagoes policiais-militares, na sua manifestagao elementar e 
simples e qualquer omissao ou acao contraria aos preceitos estatuidos em leis, 
regulamentos, normas ou disposicoes, desde que nao constituam crime. 

Art. 14 - Sao transgressoes disciplinares: 

1. Todas as agoes ou omiss5es contrarias a disciplina poiicial-militar, especificadas 
no Anexo I do presente Regulamento; 

2. Todas as ac5es, omissoes ou atos, nao especificados na relagao de 
transgressoes do Anexo I, que afetem a honra pessoal, o pundonor poiicial-militar, o 
decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrigoes contidas no Estatuto 
dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra 
regras e ordens de servigo estabelecidas por autoridades competentes. 

CAPITULO V 
JULGAMENTO DAS TRANSGRESSOES 
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Art. 1 5 - 0 julgamento das transgressoes deve ser precedido de urn exame e de 
uma analise que considerem: 

1. os antecedentes do transgressor; 

2. as causas que as determinaram; 

3. a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; 

4. as consequencias que dela possam advir. 

Art. 16 - No julgamento das transgressoes podem ser levantadas causa que 
justifiquem a falta ou circunstancias que a atenuem e/ou agravem. 

Art. 17 - Sao causas de justificacao: 

1. ter sido cometida a transgressao na pratica de acao meritoria, no interesse do 
servico ou da ordem publica; 

2. ter cometido a transgressao em legitima defesa, propria ou de 
outrem; 

3. ter sido cometida a transgressao em obediencia a ordem 
superior; 

4. ter sido cometida a transgressao pelo uso imperativo de meios violentos a fim de 
compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, 
necessidade urgente, calamidade publica, manutencao da ordem e da disciplina; 

5. ter havido motivo de forca maior, plenamente comprovado justificado; 

6. nos casos de ignorancia, plenamente comprovada, desde que nao atente contra 
os sentimentos de patriotismo, humanidade e probidade. 

Paragrafo Unico - Nao havera punicao quando reconhecida qualquer causa de 
justificacao. 

Art. 18 - Sao circunstancias atenuantes: 

1. bom comportamento; 

2. relevancia de servico prestado; 

3. ter sido cometida a transgressao para evitar mal maior; 

4. ter sido cometida a transgressao em defesa propria, de se direitos ou de outrem 
desde que nao constitua causa de justificacao; 
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5. falta de pratica no servico. 

Art. 19 - Sao circunstancia agravantes: 

1. mau comportamento; 

2. pratica simultanea ou conexao de duas ou mais transgressoes; 

3. reincidencia de transgressao mesmo punida verbalmente; 

4. conluio de duas ou mais pessoas; 

5. ser praticada a transgressao durante a execucao do servico; 

6. ser cometida a falta em presenca de subordinado; 

7. ter abusado o transgressor de sua autoridade hierarquica; 

8. ser praticada a transgressao com premeditacao; 

9. ter sido praticada a transgressao em presenca de tropa; 

10. ter sido praticada a transgressao em presenca de publico. 

CAPlTULO VI 
CLASSIFICAQAO DAS TRANSGRESSOES 

Art. 20 - A transgressao da disciplina deve ser classificada, desde que nao haja 
causa de justificacao, em: 

1. leve; 

2. media; 

3. grave. 

Paragrafo Unico - A classificacao da transgressao compete a quern compete apiicar 
a punicao, respeitadas as considerac5es estabelecidas no Art. 15. 

Art. 21 - A transgressao da disciplina deve ser classificada como "grave" quando, 
nao chegando a constituir crime, constitua a mesma, ato que afete o sentimento do 
dever, a honra pessoal, o pundonor poiicial-militar ou o decora da classe. 
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TITULO II! 
PUNICOES DISCIPLINARES 

CAPITULO VII 
GRADACAO E EXECUCAO DAS PUNICOES 

Art. 22 - A punicao disciplinar objetiva o fortalecimento da disciplina. 
Paragrafo Unico - A punicao deve ter em vista o beneficio educativo ao punido e a 
coletividade a que ele pertence. 

Art. 23 - As punicoes disciplinares a que estao sujeitos os policiais-militares, 
segundo a classificacao resultante do julgamento da transgressao, sao as seguintes, 
em ordem de gravidade crescente: 

1. advertencia; 

2. repreensao; 

3. detencao 

4. prisao e prisao em separado; 

5. licenciamento e exclusao a bem da disciplina. 

Paragrafo Unico - As punic5es disciplinares de detencao e prisao nao podem 
ultrapassar a trinta dias. 

Art. 24 - Advertencia - E a forma mais branda de punir, consiste numa admoestacao 
feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em carater particular ou 
ostensivamente. 

§ 1° - Quando ostensivamente podera ser na presenca de superiores, no clrculo de 
seus pares ou na presenca de toda ou parte da OPM. 

§ 2° - Advertencia, por ser verbal, nao devera constar das alteracoes do punido, 
devendo, entretanto, ser registrada em ficha disciplinar. 

Art. 25 - Repreensao - E a punicao que, publicada em boletim, nao priva o punido 
da liberdade. 

Art. 26 - Detencao - consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve 
permanecer no local que Ihe for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, 
no entanto, confinado. 

§ 1° - O detido comparece a todos os atos de instrucao e servicos. 

§ 2° - Em casos especiais, a criterio da autoridade que aplicou a punicao, o oficial ou 
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aspirante pode ficar detido em sua residencia. 

Art. 27 - Prisao - consiste no confinamento do punido em local proprio e designado 
para tal. 

§ 1° - Os policiais-militares dos diferentes circulos de oficiais e pracas estabelecidos 
no Estatuto dos Policiais-Militares nao poderao ficar presos no mesmo 
compartimento. 
§ 2° - Sao lugares de prisao: 

Para oficiais e Asp Of - determinado pelo Comandante no aquartelamento; 

Para Subten e Sgt - compartimento denominado de "prisao de Subten e Sgt"; 

Para as demais pracas - compartimento fechado denominado "xadrez". 

§ 3° - Em casos especiais, a criterio da autoridade que aplicou a punicao, o oficial ou 
aspirante a oficial pode ter sua residencia como local de cumprimento de prisao, 
quando esta nao for superior a 48 horas. 

§ 4° - Quando a OPM nao dispuser de instalacao apropriadas, cabe a autoridade 
que aplicou a punicao, solicitar ao escalao superior local para servir de prisao em 
outra OPM. 

§ 5° - Os presos disciplinares devem ficar separados dos preso a disposicao da 
justiga. 

§ 6° - Compete a autoridade que aplicou a primeira punicao de prisao a praca, 
ajuizar da conveniencia e necessidade de nao confinar o punido, tendo em vista os 
altos interesses da agio educativa da coletividade e a elevagao do moral da tropa. 
Neste caso, esta circunstancia sera fundamentalmente publicada em Boletim da 
OPM e o punido tera o quartel por menagem. 

Art. 28 - A prisao deve ser cumprida sem prejuizo da instrugao e dos servigos 
internos. 

Quando o for com prejuizo, esta condigao deve ser declarada em Boletim. 

Paragrafo Unico - O punido fara suas refeigoes no refeitorio da OPM, a nao ser que 
o Comandante determine o contrario. 

Art. 29 - Em casos especiais, a punigao pode ser agravada para "Prisao em 
Separado", devendo o punido permanecer confinado e isolado, fazendo suas 
refeigoes no local da prisao. Este agravamento nao pode exceder a metade da 
punigao aplicada. 

Paragrafo Unico - A prisao em separado deve constituir em principio a parte inicial 
do cumprimento da punigao e nao deve exceder a metade da punigao aplicada. 
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Art. 30 - O recolhimento de qualquer transgressor a prisao, sem nota de punigao 
publicada em Boletim Interno da OPM (OBM), so pode ocorrer por ordem das 
autoridades referidas nos itens n°s (1), 2), 3) e 4) do Art. 10. 

Paragrafo Unico - O disposto neste artigo nao se aplica no caso configurado no § 2°, 
do Art. 11, ou quando houver: 

1. presungao ou indicio de crime; 

2. embriaguez; 

3. agio de psicotropico; 

4. necessidade de averiguagao; 

5. necessidade de incomunicabilidade. 

Art. 31 - Licenciamento e Exclusao a bem da disciplina, consiste no afastamento, 
"ex-officio", do poiicial-militar das fileiras da Corporagao, conforme prescrito no 
Estatuto dos Policiais-Militares. 

§ 1° - O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado a paca sem 
estabilidade assegurada, mediante a analise de suas alteragoes, por iniciativa do 
Comandante, ou por ordem das autoridades relacionadas nos itens n°s 1), 2) e 3) do 
Art. 10, quando: 

1. a transgressao afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e 
o decoro, e como repressao imediata, assim se torna absolutamente necessaria a 
disciplina; 

2. no comportamento MAU, se verifica a impossibilidade de melhoria de 
comportamento, como esta prescrito neste Regulamento; 

3. houver condenagao por crime militar, excluidos os culposos; 

4. houver pratica de crime comum, apurado em inquerito, excluidos os culposos. 

§ 2° - A exclusao a bem da disciplina deve ser aplicada "ex-officio" ao aspirante a 
oficial e a praga com estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto 
dos Policiais-Militares. 

§ 3° - O licenciamento a bem da disciplina podera ser aplicada as pragas sem 
estabilidade assegurada em virtude de condenagao por crime militar ou pratica de 
crime comum, de natureza culposa, a criterio das autoridades relacionadas nos itens 
1), 2 )e3 ) , do art. 10. 

Art. 32 - A aplicagao da punigao compreende uma discrigao sumaria, clara e precisa 
dos fatos e circunstancias que determinaram a transgressao, o enquadramento da 
punigao e a decorrente publicagao em Boletim da OPM. 
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§ 1° - Enquadramento - E a caracterizagao da transgressao acrescida de outros 
detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, cumprimento da 
punicao ou justificacao. No enquadramento sao necessariamente mencionados: 

1. a transgressao cometida, em termos precisos e sinteticos e a especificacao em 
que a mesma incida pelos numeros constantes do Anexo I ou pelo item 

2) do Art. 14. Nao devem ser emitidos comentarios deprimentes e/ou ofensivos, 
sendo porem permitidos os ensinamentos decorrentes, desde que nao contenham 
alusoes pessoais; 

2. os itens, artigos e paragrafos das circunstancias atenuantes e/ou agravantes, 
ou causa de justificacao; 

3. a classificacao da transgressao; 

4. a punigao imposta; 

5. o local do cumprimento da punigao, se for o caso; 

6. a classificagao do comportamento militar em que a praga punida permanega 
ou ingresse; 

7. a data de inicio do cumprimento da punigao, se o punido tiver sido recolhido de 
acordo com o paragrafo 2° do artigo 11; 

8. a determinagao para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado 
do servigo ou a disposigao de outra autoridade. 

§ 2° - Publicagao em Boletim - E o ato administrativo que formaliza a aplicagao da 
punigao ou a sua justificagao. 

§ 3° - Quando ocorrer causa de justificagao, no enquadramento e na publicagao em 
Boletim, menciona-se a justificagao da falta, em lugar da punigao imposta. 

§ 4° - Quando a autoridade que aplica a punigao nao dispuser de Boletim para a sua 
publicagao, esta deve ser feita, mediante solicitagao escrita no da autoridade 
imediatamente superior. 

Art. 33 - A aplicagao da punigao deve ser feita com justiga, seriedade e 
imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se 
inspira no cumprimento exclusivo do dever. 

Art. 34 - A publicagao da punigao imposta a oficial ou a aspirante a oficial, em 
principio, deve ser em Boletim Reservado, podendo ser em Boletim Ostensivo, se as 
circunstancias ou a natureza da transgressao, assim o recomendarem. 

Art. 35 - A aplicagao da punigao deve obedecer as seguintes normas: 
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1. A punigao deve ser proporcional a gravidade da transgressao, dentro dos 
seguintes limites; 

a. de advertencia ate 10 dias de detengao para transgressao leve; 

b. de detengao ate 10 dias de prisao para a transgressao midia; 

c. de prisao a punigao prevista no Art. 31, deste Regulamento para a transgressao 
grave. 

2. A punigao nao pode atingir ate o maximo previsto no item anterior, quando 
ocorrerem apenas circunstancias atenuantes. 

3. A punigao deve ser dosada quando ocorrerem circunstancias atenuantes e 
agravantes. 

4. Por uma unica transgressao nao deve ser aplicada mais de uma punigao. 

5. Na punigao disciplinar, no entanto, nao exime o punido da responsabilidade civil, 
que Ihe couber. 

6. Na ocorrencia de mais de uma transgressao sem conexao entre si, a cada uma 
deve ser imposta a punigao correspondente. Em caso contrario, as de maior 
gravidade serao consideradas como circunstancias agravantes da transgressao 
principal. 

§ 1° - No concurso de crime e transgressao disciplinar quando forem da mesma 
natureza, deve prevalecer a aplicagao da pena relativa ao crime, se como tal houver 
capitulagao. 

§ 2° - A transgressao disciplinar sera apreciada para efeito de punigao, quando da 
absolvigao ou de rejeigao da denuncia. 

Art. 36 - A aplicagao da primeira punigao classificada como "prisao"e da 
competencia do Comandante. 

Art. 37 - Nenhum poiicial-militar deve ser interrogado ou punido em estado de 
embriaguez ou sob a agao de psicotropicos. 

Art. 3 8 - 0 inicio do cumprimento da punigao disciplinar deve ocorrer com a 
distribuigao do Boletim da OPM que publica a aplicagao da punigao. 

§ 1° - O tempo de detengao ou prisao, antes da respectiva publicagao em Bl, nao 
deve ultrapassar de 72 horas. 

§ 2° - A contagem do tempo de cumprimento da punigao vai do momento em que o 
punido for recolhido ate aquele em que for posto em liberdade. 
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Art. 39 - A autoridade que necessitar punir seu subordinado, a disposigao ou servigo 
de outra autoridade, deve a ela requisitar a apresentagao do punido para a aplicagao 
da punigao. 

Paragrafo Unico - Quando o local determinado para o cumprimento da punigao nao 
for a sua OPM, pode solicitar aquela autoridade que determine o recolhimento do 
punido diretamente ao local designado. 

Art. 40 - O cumprimento da punigao disciplinar, por poiicial-militar afastado do 
servigo, deve ocorrer apos a sua apresentagao, pronto na OPM, salvo nos casos de 
preservagao da disciplina e do decoro da Corporagao. 

Paragrafo Unico - A interrupgao de licenga especial, licenga para tratar de interesse 
particular ou de licenga para tratamento de saude de pessoa da familia, para 
cumprimento de punigao disciplinar, somente ocorrera quando autorizada pelas 
autoridades referidas nos itens 1) e 2) do Art. 10. 

Art. 41 - As punigoes disciplinares, de que trata este Regulamento, devem ser 
aplicadas de acordo com as prescrigoes no mesmo estabelecidas. A punigao 
maxima que cada autoridade referida no Art. 10 pode aplicar, acha-se especificada 
no Quadro de punigao maxima (Anexo II). 

§ 1° - Quando duas autoridades de niveis hierarquicos diferentes, ambas com agao 
disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressao, a de nivel mais 
elevado competira punir, salvo se entender que a punigao esta dentro dos limites de 
competencia ao menor nivel, caso em que esta comunicara ao superior a sangao 
disciplinar que aplicou. 

§2° - Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressao, concluir que a punigao a 
aplicar esta alem do limite maximo que Ihe e autorizado, cabe a mesma solicitar a 
autoridade superior, com agao disciplinar sobre o transgressor, a aplicagao da 
punigao devida. 

Art. 42 - A interrupgao da contagem de tempo da punigao, nos casos de baixa a 
hospital ou enfermaria e outros, vai do momento em que o punido for retirado do 
local de cumprimento da punigao ate o seu retorno. 

Paragrafo Unico - O afastamento e o retorno do punido ao local de cumprimento da 
punigao devem ser publicados em Boletim. 

CAPITULO IX 
MODIFICACAO NA APLICACAO DAS PUNICOES 

Art. 43 - A modificagao da aplicagao da punigao pode ser realizada pela autoridade 
que a aplicou ou por outra, superior e competente, quando tiver conhecimento de 
fatos que recomendem tal procedimento. 
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Paragrafo Unico - As modificacoes da aplicagao da punigao sao: 

1. anulagao; 

2. relevagao; 

3. atenuagao; 

4. agravagao. 

Art, 44 - A anulagao da punigao consiste em tomar sem efeito a aplicagao da 
mesma. 

§ 1° - Deve ser concedida quando for comprovado ter ocorrido injustiga ou 
ilegalidade na sua aplicagao. 

§ 2° - Far-se-a em obediencia aos prazos seguintes: 

1. em qualquer tempo e em qualquer circunstancia, pelas autoridades especificadas 
nos itens 1) e 2) do Art. 10; 

2. no prazo de 60 dias, pelas demais autoridades. 

§ 3° - A anulagao sendo concedida ainda durante o cumprimento de punigao, 
importa em ser o punido posto em liberdade imediatamente. 

Art. 45 - A anulagao da punigao deve eliminar toda e qualquer anotagao e/ou registro 
nas alteragoes do militar, relativos a sua aplicagao. 

Art. 46 - A autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade ou 
injustiga na aplicagao de punigao e nao tenha competencia para anula-la ou nao 
dispunha dos prazos referidos no § 2°, do Art. 44, deve propor a sua anulagao a 
autoridade competente, fundamentadamente. 

Art. 47 - A relevagao de punigao consiste na suspensao do cumprimento da punigao 
imposta. 

Paragrafo Unico - A relevagao da punigao pode ser concedida: 

1. quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a 
aplicagao da mesma, independentemente do tempo de punigao a cumprir; 

2. por motivo de passagem de comando, data de aniversario da PM, ou data 
nacional quando ja tiver sido cumprida pelo menos metade da punigao. 

Art. 48 - A atenuagao de punigao consiste na transformagao da punigao proposta ou 
aplicada em uma menos rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e da 
agao educativa do punido. 
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Art. 49 - A agravagao de punigao consiste na transformacao da punigao proposta ou 
aplicada em uma mais rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e da agio 
educativa do punido. 

Paragrafo Unico - A "prisao em separado" e considerada como uma das formas de 
agravagao de punigao de prisao para soldado. 

Art. 50 - Sao competentes para anular, relevar, atenuar e agravar as punigoes 
impostas por si ou por seus subordinados - as autoridades discriminadas no Art. 10, 
devendo esta decisao ser justificada em Boletim. 

TITULO IV 
COMPORTAMENTO POLICIAL-MILITAR 

CAPITULO X 
CLASSIFICAQAO RECLASSIFICACAO E MELHORIA DE COMPORTAMENTO 

Art. 51 - O comportamento poiicial-militar das pragas espelha o seu procedimento 
civil e poiicial-militar sob o ponto de vista disciplinar. 

§ 1° - A classificagao, a reclassificagao e a melhoria de comportamento, sao da 
competencia do Comandante-Geral e dos Comandantes de OPM, obedecidos o 
disposto neste Capitulo e necessariamente publicadas em Boletim. 

§ 2° - Ao ser incluido na Policia Militar, a praga sera classificada no comportamento 
"Bom". 

Art. 5 2 - 0 comportamento poiicial-militar das pragas dever ser classificado em: 

1. Excepcional - quando no perlodo de oito (8) anos de efetivo servigo nao tenha 
sofrido qualquer punigao disciplinar; 

2. Otimo - quando no periodo de quatro (4) anos de efetivo servigo tenha sido 
punida com ate uma detengao; 

3. Bom - quando no periodo de dois anos de efetivo servigo tenha sido punida com 
ate duas prisoes; 

4. Insuficiente - quando no periodo de urn ano de efetivo servigo tenha sida punido 
com ate duas prisoes; 

5. Mau - quando no periodo de urn ano de efetivo servigo tenha sido punida com 
mais de duas prisoes. 
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Art. 53 - A reclassificagao de comportamento de soldado, com punicao de prisao de 
mais de 20 dias agravada para "prisao em separado", e feita automaticamente para 
o comportamento mau, qualquer que seja o seu comportamento anterior. 

Art. 54 - A contagem de tempo para melhoria de comportamento, que e automatica, 
decorridos os prazos estabelecidos no Art. 52, comeca a partir da data em que se 
encerra o cumprimento da punigao. 

Art. 55 - Para efeito de classificagao, reclassificagao e melhoria de comportamento, 
tao somente de que trata este Capitulo: 

1. duas repreensoes equivalem a uma detengao; 

2. quatro repreensoes equivalem a uma prisao; 

3. duas detengoes equivalem a uma prisao. 

TITULO V 
DIREITOS E RECOMPENSAS 

CAPITULO XI 
APRESENTAGAO DE RECURSOS 

Art. 56 - Interpor recursos disciplinares e direito concedido ao poiicial-militar que se 
juigue, ou juigue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustigado, por superior 
hierarquico, na esfera disciplinar. 

Paragrafo Unico - Sao recursos disciplinares: 

1. o pedido de reconsideragao de ato; 

2. a queixa; 

3. a representagao. 

Art. 57 - A reconsideragao de ato - E o recurso interposto mediante requerimento, 
por meio do qual o poiicial-militar, que se juigue, ou juigue subordinado seu, 
prejudicado, ofendido ou injustigado, solicita a autoridade que praticou o ato, que 
reexamine sua decisao e reconsidere o seu ato. 

§ 1° - O pedido de reconsideragao de ato deve ser encaminhado atraves da 
autoridade a quern o requerente estiver diretamente subordinado. 

§ 2° - O pedido de reconsideragao de ato deve ser apresentado no prazo maximo de 
dois dias uteis, a contar da data em que o poiicial-militar tomar oficialmente, 
conhecimento dos fatos que o motivaram. 
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§ 3° - A autoridade, a quem e dirigido o pedido de reconsideragao de ato, deve dar 
despacho ao mesmo no prazo maximo de quatro dias uteis. 

Art. 58 - Queixa - E o recurso disciplinar, normalmente redigido sob a forma de 
oficio ou parte, interposto pelo poiicial-militar que se juigue injustigado, dirigido 
diretamente ao superior imediato da autoridade contra quem e apresentada a 
queixa. 
§ 1° - A apresentagao da queixa, so e cabivel apos o pedido de reconsideragao de 
ato ter sido solucionado e publicado em Boletim da OPM onde serve o queixoso. 

§ 2° - A apresentagao da queixa deve ser feita dentro de urn prazo de cinco dias 
uteis, a contar da publicagao em Boletim da solugao de que trata o paragrafo 
anterior. 

§ 3 - 0 queixoso deve informar, por escrito, a autoridade de quem vai se queixar, do 
objeto do recurso disciplinar que ira apresentar. 

§ 4° - O queixoso deve ser afastado da subordinagao direta da autoridade contra 
quem formulou o recurso, ate que o mesmo seja julgado. Deve, no entanto, 
permanecer na localidade, onde serve, salvo a existencia de fatos que contra-
indiquem a sua permanencia na mesma. 

Art. 59 - Representagao - E o recurso disciplinar, normalmente, redigido sob a forma 
de oficio ou parte, interposto por autoridade que juigue subordinado seu estar sendo 
vitima de injustiga ou prejudicado em seus direitos, por ato de autoridade superior. 

Paragrafo Unico - A apresentagao deste recurso disciplinar deve seguir os mesmos 
procedimentos prescritos no Art. 58 e seus paragrafos. 

Art. 60 - A apresentagao do recurso disciplinar mencionado no paragrafo unico do 
Art. 56 deve ser feita individualmente; tratar de caso especifico; cingir-se aos fatos 
que o motivaram; fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos 
comprobatorios e elucidativos e nao apresentar comentarios. 

§ 1° - O prazo para apresentar recurso disciplinar pelo poiicial-militar que se 
encontre cumprindo punigao disciplinar, executando servigo ou ordem que motive a 
apresentagao do mesmo, comega a ser contado, cessadas as situagoes citadas. 

§ 2° - O recurso disciplinar que contrarie o prescrito neste Capitulo e considerado 
prejudicado pela autoridade a quem foi designado, cabendo a esta mandar arquiva-
lo e publicar sua decisao em Boletim, fundamentadamente. 

§ 3° - A tramitagao do recurso deve ter tratamento de urgencia em todos os 
escaloes. 
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CAPITULO XII 
CANCELAMENTO DE PUNIQOES 

Art. 61 - Cancelamento de punicao e o direito concedido ao poiicial-militar de ter 
cancelada a averbacao de punigao e outras notas a elas relacionadas, em suas 
alteraeSes. 

Art. 6 2 - 0 cancelamento da punigao pode ser concedido ao poiicial-militar que o 
requerer dentro das seguintes condigoes: 

1. nao ser a transgressao, objeto da punigao, atentatoria ao sentimento do dever, a 
honra pessoal, ao pundonor poiicial-militar ou ao decoro da classe; 

2. ter bons servigos prestados, comprovados pela analise de suas alteragoes; 

3. ter conceito favoravel de seu Comandante; 

4. ter completado, sem qualquer punigao: 

a. 9 anos de efetivo servigo, quando a punigao a cancelar for de prisao; 

b. 5 anos de efetivo servigo, quando a punigao a anular for de repreensao ou 
detengao. 

Art. 63 - A entrada de requerimento solicitando cancelamento de punigao, bem como 
a solugao dada ao mesmo, devem constar em Boletim. 

Paragrafo Unico - solugao do requerimento de cancelamento de punigao e da 
competencia do Comandante-Geral. 

Art. 64 - O Comandante-Geral pode cancelar uma ou todas as punigoes do poiicial-
militar que tenha prestado comprovadamente relevantes servigos 
independentemente das condigoes enunciadas no Art. 62 do presente Regulamento 
e do requerimento do interessado. 

Art. 65 - Todas as anotagSes relacionadas com as punigoes canceladas devem ser 
tingidas de maneira que nao seja possivel a sua leitura. Na margem onde for feito o 
cancelamento, deve ser anotado o numero e a data do Boletim da autoridade que 
concedeu o cancelamento, sendo esta anotagao rubricada pela autoridade 
competente para assinar as folhas de alteragoes. 
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CAPITULO XIII 
DAS RECOMPENSAS 

Art. 66 - Recompensas constituem reconhecimentos dos bons servigos prestados 
por policiais-militares. 

Art. 67 - Alem de outras previstas em leis e regulamentos especiais sao 
recompensas policiais-militares: 

1. o elogio; 

2. as dispensas do servigo; 
3. a dispensa da revista do recolher e do pernoite, nos centros de formagao, para 
alunos dos cursos de formagao. 

Art. 6 8 - 0 elogio pode ser individual ou coletivo. 

§ 1° - O elogio individual, que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, 
somente podera ser formulado a policiais-militares que se hajam destacado do resto 
da coletividade no desempenho de ato de servigo ou agao meritoria. Os aspectos 
principais que devem ser abordados sao os referentes ao carater, a coragem, a 
inteligencia, as condutas civis e policiais-militares, as culturas profissional e geral, a 
capacidade como comandante e como administrador e a capacidade fisica. 

§ 2° - So serao registrados nos assentamentos dos policiais-militares os elogios 
individuals no desempenho de fungoes proprias a Policia Militar e concedidos por 
autoridades com atribuigoes para faze-lo. 

§ 3° - O elogio coletivo visa a reconhecer e a ressaltar urn grupo de policiais-militares 
ou fragao de tropa ao cumprir destacadamente determinada missao. 

§ 4° - Quando a autoridade que elogiar nao dispuser de Boletim para a publicagao, 
esta deve ser feita, mediante solicitagao escrita, no da autoridade imediatamente 
superior. 

Art. 69 - As dispensas do servigo, como recompensa, podem ser: 

1. dispensa total do servigo, que isenta de todos os trabalhos da OPM, inclusive o de 
instrugao; 

2. dispensa parcial do servigo, quando isenta de alguns trabalhos, que devem ser 
especificados na concessao. 

§ 1° - A dispensa total do servigo e concedida pelo prazo maximo de 8 dias e nao 
deve ultrapassar o total de 16 dias, no decorrer de urn ano civil. Essa dispensa nao 
invalida o direito de ferias. 
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§ 2° - A dispensa total do servico para ser gozada fora da sede, fica subordinada as 
mesmas regras de concessao de ferias. 

§ 3° - A dispensa total de servigo e regulada por periodos de 24 horas, contados de 
boletim a boletim. A sua publicagao de ser feita, no minimo, 24 horas antes do seu 
inicio, salvo motivo de forga maior. 

Art. 70 - A dispensa da revista do recolher e de pernoite no quartel, podem ser 
incluidas em uma mesma concessao. Nao justifica a ausencia do servigo para o qual 
o aluno esta ou for escalado e nem da instrugao a que deva comparecer. 

Art. 71 - Sao competentes para conceder as recompensas de que trata este 
Capitulo, as autoridades especificadas no artigo 10 deste Regulamento. 

Art. 72 - Sao competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas 
concedidas por si ou por seus subordinados as autoridades especificadas no artigo 
10, devendo essa decisao ser justificada em Boletim. 

TlTULO VI 
DISPOSICOES FINAIS 

Art. 73 - Os julgamentos a que forem submetidos os policiais-militares, perante 
Conselho de Justificagao ou Conselho de Disciplina, serao conduzidos segundo 
normas proprias ao funcionamento dos referidos Conselhos. 

Paragrafo Unico - As causas determinante que levam o poiicial-militar a ser 
submetido a urn destes Conselhos, "ex-officio" ou a pedido e as condigoes para sua 
instauragao funcionamento, e providencias decorrentes, estao estabelecidas na 
legislagao que dispoe sobre os citados Conselhos e da outras providencias. 

Art. 7 4 - 0 Comandante-Geral baixara instrugoes complementares necessarias a 
interpretagao, orientagao e aplicagao deste Regulamento, as circunstancias e casos 
nao previstos no mesmo. 
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REGULAMENTO DISCIPLINAR DA 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA 

A N E X O I 

RELACAO DAS TRANSGRESSOES 

I - INTRODUCAO 

1. As transgressoes disciplinares, a que se refere o item 1) do Art. 14, deste 
Regulamento, sao neste Anexo enumeradas e especificadas. 

A numeracao deve servir de referenda para o enquadramento e publicagao em 
Boletim da punigao ou da justificagao da transgressao. 
As transgressoes dos numeros 121 a 126 referem-se aos integrantes do Corpo de 
Bombeiros. 

2. No caso de transgressoes a que se refere o item 2), do Art 14, deste 
Regulamento, quando do enquadramento e da publicagao em Boletim da punigao ou 
justificagao da transgressao, tanto quanta possivei, deve ser feita alusao aos artigos, 
paragrafos, letras e numero das leis, regulamentos, normas ou ordens que 
contrariaram ou contra as quais tenha havido omissao. 

3. A classificagao da transgressao Leve, Media ou Grave e competencia de quem a 
julga, levando em consideragao o que estabelecem os Capitulos V e VI deste 
Regulamento. 

II - RELACAO DE TRANSGRESSOES 

001 - Faltar a verdade. 

002 - Utilizar-se do anonimato. 

003 - Concorrer para a discordia ou desarmonia ou cultivar inimizades entre 
camaradas. 

004 - Frequentar ou fazer parte de sindicatos, associagoes profissionais com carater 
de sindicatos ou similares. 

005 - Deixar de punir transgressor da disciplina. 
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006 - Nao levar falta ou irreguiaridade que presenciar, ou que tiver ciencia e nao Ihe 
couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo. 

007 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de 
suas atribuieoes. 

008 - Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrencia no ambito de 
suas atribuieoes quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito. 

009 - Deixar de comunicar ao superior imediato ou na ausencia deste, a qualquer 
autoridade superior, toda informacao que tiver sobre iminente perturbacao da ordem 
publica ou grave alteracao do servigo, logo que disto tenha conhecimento. 

010 - Deixar de informar processo que Ihe for encaminhado, exceto nos casos de 
suspeigao ou impedimento ou absoluta falta de elementos, hipotese em que estas 
circunstancias serao fundamentadas. 

011 - Deixar de encaminhar a autoridade competente, na linha de subordinagao e 
no mais curto prazo, recurso ou documento que receber, desde que elaborado de 
acordo com os preceitos regulamentares, se nao estiver na sua algada de solugao. 

012 - Retardar ou prejudicar medidas ou agoes de ordem judicial ou policial de que 
esteja investido ou que deva promover. 

013 - Apresentar parte ou recurso sem seguir as normas e preceitos regulamentares 
ou em termos desrespeitosos ou com argumentos falsos ou de ma fe, ou mesmo 
sem justa causa ou razao. 

014 - Dificultar ao subordinado a apresentagao de recursos. 

015 - Deixar de comunicar ao superior a execugao de ordem recebida tao logo seja 
possivel. 

016 - Retardar a execugao de qualquer ordem. 

017 - Aconselhar ou concorrer para nao ser cumprida qualquer ordem de autoridade 
competente, ou para retardar a sua execugao. 

018 - Nao cumprir ordem recebida. 

019 - Simuiar doenga para esquivar-se ao cumprimento de qualquer dever poiicial-
militar. 

020 - Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atengao, em qualquer servigo 
ou instrugao. 

021 - Deixar de participar a tempo, a autoridade imediatamente superior, 
impossibilidade de comparecer a OPM, ou a qualquer ato de servigo. 
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022 - Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato de servigo em que deva tomar parte 
ou assistir. 

023 - Permutar servigo sem permissao de autoridade competente. 

024 - Comparecer o poiicial-militar a qualquer solenidade, festividade ou reuniao 
social com uniforme diferente do marcado. 

025 - Abandonar servigo para o qual tenha sido designado. 

026 - Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por forga de designagao legal 
ou ordem. 

027 - Deixar de apresentar-se, nos prazos regulamentares, a OPM para que tenha 
sido transferido ou classificado e as autoridades competentes, nos casos de 
comissao ou servigo extraordinario para os quais tenha sido designado. 

028 - Nao se apresentar ao final de qualquer afastamento do servigo ou, ainda, logo 
que souber que o mesmo foi interrompido. 

029 - Representar a OPM e mesmo a Corporagao, em qualquer ato, sem estar 
devidamente autorizado. 

030 - Tomar compromisso pela OPM que comanda ou em que serve sem estar 
autorizado. 

031 - Contrair dividas ou assumir compromisso superior as suas possibilidades, 
comprometendo o bom nome da classe. 

032 - Esquivar-se a satisfazer compromisso de ordem moral ou pecuniaria que 
houver assumido.. 

033 - Nao atender a observagao de autoridade competente, para satisfazer debito ja 
reclamado. 

034 - Nao atender a obrigagao de dar assistencia a sua familia ou dependente 
legalmente constituido. 

035 - Fazer diretamente, ou por intermedio de outrem, transagao pecuniaria 
envolvendo assunto de servigo, bens de Administragao Publica ou material proibido, 
quando isso nao configurar crime. 

036 - Realizar ou propor transagao pecuniaria envolvendo superior, igual ou 
subordinado. Nao sao considerados transagoes pecuniarias os emprestimos em 
dinheiro sem auferir lucro. 

037 - Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuigoes, por negligencia 
ou incuria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento. 

038 Recorrer ao Judiciario sem antes esgotar todos os recursos administrativos. 



83 

039 - Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob jurisdigao poiicial-militar, 
material, viatura ou animal, ou mesmo deles servir-se sem ordem do responsavel ou 
proprietario. 

040 - Nao zelar devidamente, danificar ou extraviar, por negligencia ou 
desobediencia a regras ou normas de servigo, material da Fazenda Nacional, 
Estadual ou Municipal que esteja ou nao sob sua responsabilidade direta. 

041 - Ter pouco cuidado com o asseio proprio ou coletivo, em qualquer 
circunstancia. 

042 - Portar-se sem compostura em lugar publico. 

043 - Frequentar lugares incompativeis com o seu nivel social e o decoro da classe. 

044 - Permanecer a praga em dependencia da OPM, desde que seja estranho ao 
servigo, ou sem consentimento ou ordem de autoridade competente. 

045 - Portar a praga arma regulamentar sem estar de servigo ou sem ordem para 
tal. 

046 - Portar a praga arma regulamentar sem permissao por escrito de autoridade 
competente. 

047 - Disparar arma por imprudencia ou negligencia. 

048 - Igar ou arriar Bandeira ou insignia, sem ordem para tal. 

049 - Dar toques ou fazer sinais, sem ordem para tal. 

050 - Conversar ou fazer ruidos em ocasiao, lugares ou horas improprias. 

051 - Espalhar boatos ou noticias tendenciosas. 

052 - Provocar ou fazer-se causa, voluntariamente, de origem de alarme 
injustificavel. 

053 - Usar violencia desnecessaria no ato de efetuar prisao. 

054 - Maltratar preso sob sua guarda. 

055 - Deixar alguem conversar ou entender-se com preso incomunicavel, sem 
autorizagao de autoridade competente. 

056 - Conversar com sentinela ou preso incomunicavel. 

057 - Deixar que presos conservem em seu poder instrumentos ou objetos nao 
permitidos. 
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058 - Conversar, sentar-se ou fumar a sentinela ou o plantao da hora, ou ainda, 
consentir a formacao ou permanencia de grupo ou de pessoa junto a seu posto de 
servico. 

059 - Fumar em lugar ou ocasiao onde isso seja vedado, ou quando se dirigir a 
superior. 

060 - Tomar parte, em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos, em area 
poiicial-militar ou sob jurisdicao poiicial-militar. 

061 - Tomar parte, em area poiicial-militar ou sob jurisdigao poiicial-militar, em 
discussoes a respeito de politica ou religiao, ou mesmo provoca-la. 

062 - Manifestar-se, publicamente, a respeito de assuntos politicos ou tomar parte, 
fardado, em manifestacoes da mesma natureza. 

063 - Deixar o superior de determinar a saida imediata, de solenidade poiicial-militar 
ou civil, de subordinado que a ela compareca em uniforme diferente do marcado. 

064 - Apresentar-se desuniformizado, mal uniformizado ou com o uniforme alterado. 

065 - Sobrepor ao uniforme insignia ou medalha nao regulamentar, bem como 
indevidamente distintivo ou condecoragoes. 

066 - Andar o poiicial-militar a pe ou em coletivos publicos com uniforme 
inadequado contrariando o RUPM ou normas a respeito. 

067 - Usar traje civil, o cabo ou soldado, quando isso contrariar ordem de autoridade 
competente. 

068 - Ser indiscreto em relacao a assuntos de carater oficial, cuja divulgacao possa 
prejudicar a disciplina ou a boa ordem do servigo. 

069 - Dar conhecimento de fatos, documentos ou assuntos policiais-militares a 
quem deles nao deva ter conhecimento e nao tenha atribuigao para neles intervir. 

070 - Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos, documentos ou 
assuntos policiais-militares que possam concorrer para o desprestigio da corporagao 
ou firam a disciplina ou a seguranga. 

071 - Entrar ou sair de qualquer OPM, o cabo ou soldado com objeto ou embrulho, 
sem autorizagao do comandante da guarda ou autoridade similar. 

072 - Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, ao entrar em OPM onde nao sirva, de 
dar ciencia da sua presenga ao oficial de dia e, em seguida, de procurar o 
comandante ou o mais graduado dos oficiais presentes, para cumprimenta-lo. 

073 - Deixar o subtenente, sargento, cabo ou soldado, ao entrar em OPM onde nao 
sirva, de apresentar-se ao oficial de dia ou seu substituto legal. 
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074 - Deixar o comandante da guarda ou agente de seguranga correspondente de 
cumprir as prescrigoes regulamentares com respeito a entrada ou a permanencia na 
OPM de civil, militares ou policiais-militares estranhos a mesma. 

075 - Penetrar o poiicial-militar sem permissao ou ordem, em aposentos destinados 
a superior ou onde esse se ache, bem como em qualquer lugar onde a entrada Ihe 
seja vedada. 

076 - Penetrar ou tentar penetrar o poiicial-militar em alojamento de outra 
subunidade, depois da revista do recolher, salvo os oficiais ou sargentos, que, pelas 
suas fung5es, sejam a isto obrigados. 

077 - Entrar ou sair de OPM com forga armada, sem previo conhecimento ou ordem 
da autoridade competente. 

078 - Abrir ou tentar abrir qualquer dependencia da OPM fora das horas de 
expediente, desde que nao seja o respectivo chefe ou sem sua ordem escrita com a 
expressa declaragao de motivo, salvo situagao de emergencia. 

079 - Desrespeitar regras de transito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou 
administrativa. 

080 - Deixar de portar, o poiicial-militar, o seu documento de identidade, estando ou 
nao fardado ou de exibi-lo quando solicitado. 

081 - Maltratar ou nao ter o devido cuidado no trato com animais. 

082 - Desrespeitar em publico as convengoes sociais. 

083 - Desconsiderar ou desrespeitar a autoridade civil. 

084 - Desrespeitar corporagao judiciaria, ou qualquer dos seus membros, bem como 
criticar, em publico ou pela imprensa, seus atos ou decisoes. 

085 - Nao se apresentar a superior hierarquico ou de sua presenga retirar-se, sem 
obediencia as normas regulamentares. 

086 - Deixar, quando estiver sentado, de oferecer seu lugar a superior, ressalvadas 
as excegoes previstas no Regulamento de Continencia, Honra e Sinais de Respeito 
das Forgas Armadas. 

087 - Sentar-se a praga, em publico, a mesa em que estiver oficial ou vice-versa, 
salvo em solenidade, festividade, ou reunioes sociais. 

088 - Deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado. 

089 - Deixar o subordinado quer uniformizado, quer em traje civil de cumprimentar 
superior, uniformizado ou nao, neste caso desde que o conhega ou prestar-lhe as 
homenagem e sinais regulamentares de consideragao e respeito. 
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090 - Deixar ou negar-se a receber vencimento, alimentaeao, fardamento, 
equipamento ou material que Ihe seja destinado ou deva ficar em seu poder ou sob 
sua responsabilidade. 

091 - Deixar o poiicial-militar, presente a solenidade intemas ou externa onde se 
encontrarem superiores hierarquicos, de sauda-los de acordo com as normas 
regulamentares. 

092 - Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, tao logo os seus afazeres permitam, de 
apresentar-se ao de maior posto e ao substituto legal imediato, da OPM onde serve, 
para cumprimenta-los, salvo ordem ou instrucao a respeito. 

093 - Deixar o subtenente ou sargento, tao logo seus afazeres o permitam, de 
apresentar-se ao seu comandante ou chefe imediato. 

094 - Dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior. 

095 - Censurar ato de superior ou procurar desconsidera-lo. 

096 - Procurar desacreditar seu igual ou subordinado. 

097 - Ofender, provocar ou desafiar superior. 

098 - Ofender, provocar ou desafiar seu igual ou subordinado. 

099 - Ofender a moral por atos, gestos ou palavras. 

100 - Travar discussao, rixa ou luta corporal com seu igual ou subordinado. 

101 - Discutir ou provocar discussoes, por qualquer veiculo de comunicacao, sobre 
assuntos politicos, militares, ou policiais-militares, excetuando-se os de natureza 
exclusivamente tecnica, quando devidamente autorizados. 

102 - Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestagao coletiva, seja 
de critica ou de apoio a ato de superior, com excecao das demonstracoes intimas de 
boa e sa camaradagem e com conhecimento do homenageado. 

103 - Aceitar o poiicial-militar qualquer manifestagao coletiva de seus subordinados, 
salvo a exeecao do numero anterior. 

104 - Autorizar, promover ou assinar peticoes coletivas dirigidas a qualquer 
autoridade civil ou poiicial-militar. 

105 - Dirigir memoriais ou peticoes, a qualquer autoridade, sobre assuntos da 
alcada do Comandante-Geral da PM, salvo em grau de recurso na forma prevista 
neste Regulamento. 

106 - Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em area poiicial-militar ou sob a 
jurisdicao poiicial-militar publicaeoes, estampas ou jornais que atentem contra a 
disciplina ou a moral. 
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107 - Ter em seu poder ou introduzir, em area poiicial-militar ou sob a jurisdigao 
poiicial-militar, inflamavel ou explosivo sem permissao da autoridade competente. 

108 - Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em area poiicial-militar, toxicos ou 
entorpecentes, a nao ser mediante prescricao da autoridade competente. 

109 - Ter em seu poder ou introduzir, em area poiicial-militar ou sob jurisdigao 
poiicial-militar, bebidas alcoolicas, salvo quando devidamente autorizado. 

110 - Fazer uso, estar sob agao ou induzir outrem a uso de toxicos, entorpecentes 
ou produtos alucinogenos. 

111 - Embriagar-se ou induzir outro a embriaguez, embora tal estado nao tenha sido 
constatado por medico. 

112 - Usar o uniforme, quando de folga, se isso contrariar ordem de autoridade 
competente. 

113 - Usar, quando uniformizado, barba, cabelos, bigode ou costeletas 
excessivamente compridos ou exagerados, contrariando disposig5es a respeito. 

114 - Utilizar ou autorizar a utilizagao de subordinados para servigos nao previstos 
em regulamento. 

115 - Dar, por escrito ou verbalmente, ordem ilegal ou claramente inexequfvel, que 
possa acarretar ao subordinado responsabilidade, ainda que nao chegue a ser 
cumprida. 

116 - Prestar informagao a superior induzindo-o a erro deliberada ou 
intencionalmente. 

117 - Omitir, em nota de ocorrencia, relatorio ou qualquer documento, dados 
indispensaveis ao esclarecimento dos fatos. 

1 1 8 - Violar ou deixar de preservar local de crime. 

119 - Soltar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrencia sem ordem de 
autoridade competente. 

120 - Participar o poiicial-militar da ativa, de firma comercial, de empresa industrial 
de qualquer natureza, ou nelas exercer fungao ou emprego remunerado. 

121 - Nao observar as ordens em vigor relativas ao trafego nas saidas e regressos 
de incendios, bem como nos deslocamentos de viaturas nas imediagoes e interior 
dos quarteis, hospitais e escolas, quando nao estiverem em servigo de socorro. 

122 - Executar exercicios profissionais que envolvam acentuados perigos, sem 
autorizagao superior, salvo nos casos de competigoes ou demonstragoes, em que 
havera urn responsavel. 
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123 - Afastar-se de local de incendio, desabamento, inundacao ou qualquer servigo 
de socorro, sem estar autorizado. 

124 - Afastar-se o motorista da viatura sob sua responsabilidade, nos servigos de 
incendio e outros misteres da profissao. 

125 - Faltar a corrida para incendio ou outros socorros. 

126 - Receber ou permitir que seu subordinado receba, em local de socorro, 
quaisquer objetos ou valores, mesmo quando doados pelo proprietario ou 
responsavel pelo local do sinistra. 
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A N EX O II 

Quadro de punicao maxima, referida no Art. 41 deste Regulamento, que pode aplicar 
a autoridade competente, apreciado o estabelecido no Capitulo VII: 

POSTOS E GRADUACOES 

AUTORIDADES DEFINIDAS NO ART. 10, ITENS 

POSTOS E GRADUACOES AUTORIDADES DEFINIDAS NO ART. 1 0 ITENS POSTOS E GRADUACOES 
1)e2) 3) 4) 5) 6) 

Oficiais da Ativa 30 dias de 
prisao 

20 dias 
de 

prisao 

15 dias 
de 

prisao 

06 dias 
de 

prisao 

Repreensao 

Oficiais da Inatividade 30 dias de 
prisao 

- - - -

Aspirantes a Oficial e 
Subtenentes da Ativa (1) 

30 dias de prisao 

10 dias 
de 

prisao 

08 dias de 
detengao 

Sargentos, Cabos e 
Soldados da Ativa (1) (2) (3) 

30 dias de prisao 
15 dias 

de 
prisao 

08 dias de 
detengao 

Asp Of, Subten, Sgt, Cb e 
Sd na Inatividade (3) 

30 dias de 
prisao 

- - - -

Alunos das Escolas de 
Formacao de 
Oficiais (2) (4) 

30 dias de prisao 

10 dias 
de 

prisao 

10 dias 
de 

prisao 
Alunos de Orgaos de 
Formacao de 
Sargentos (2) (4) 

30 dias de prisao 

10 dias 
de 

prisao 

10 dias 
de 

prisao 

Alunos de Orgaos de 
Formagao de 
Soldados (2) (4) 

30 dias de prisao 

10 dias 
de 

prisao 

10 dias 
de 

prisao 

(1) EXCLUSAO A BEM DA DISCIPLINA - Aplicavel nos casos previstos no § 2°, do 
Art. 31 e 73. 
(2) LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA - Aplicavel nos casos previstos no § 
1°, do Art. 31. 
(3) PRISAO EM SEPARADO - Art. 29 e § Unico, do Art. 49. 
(4) § 1°, do Art. 8° . 

AUTORIDADES DEFINIDAS NO ART. 10, ITENS: 1) Governador do Estado; 2) Cmt-
Geral; 3) Ch EMG, Cmt de CPA, Diretores; 4) Subch do EMG, Aj Geral, Cmt do Gl, 
GBS e G Mar, Cmt e Dir de OBM; 5) Cmt de S/GI, S/GBS e S/G Mar, Sub Cmt, Ch 
de Segao, de Servigo e de Assessorias; e 6) Cmt de Dst. 
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ANEXO B 

RESOLUCAO N° 0005/2001-GCG JOAO PESSOA, 29 DE OUTUBRO DE 2001. 

(publicada no BOL PM n° 0031 de 20 de fevereiro de 2002) 

Altera dispositivos do Manual de 
Sindicancia, aprovado pela 
Resolucao n° 0003/98-GCG, de 
15 de setembro de 1998 e 
publicada em Bol PM n° 0173, 
de 22/09/98. 

O COMANDANTE GERAL DA POLlCIA MILITAR DO ESTADO DA 
PARAIBA, no uso das atribuieoes que Ihe confere o inciso VII, do Art. 13, do 
Regulamento de Competencia e Estrutura dos Orgaos da Policia Militar, aprovado 
pelo decreto n° 7.505/78; RESOLVE: 

Revogar a parte normativa do Manual de Sindicancia, aprovado pela 
Resolucao n° 0003/98-GCG, de 15/09/98, publicada no Bol PM n° 0173, de 
22/09/98, adotando a redacao que se segue: 

DA FINALIDADE 

Art. 1° - A Sindicancia constitui-se num Procedimento Administrativo, de 
carater investigatorio, visando a apuragao de ocorrencia envolvendo integrantes da 
Corporagao, buscando a producao de elementos probatorios que levem a autoria e 
a materialidade, motivando: 

a) A aplicagao de sangao disciplinar, a luz do RDPM, se os fatos 
apurados caracterizarem Transgressao Disciplinar; 

b) A instauracao de Inquerito Policial Miiitar(IPM), quando o fato 
apurado apresentar indicios de Crime previsto no Codigo Penal Militar; 

c) A instauracao de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), se 
Praga nao estavel, quando os fatos apurados e, devidamente comprovados, 
contrariarem a etica, a honra pessoal, o pundonor poiicial-militar e o decoro da 
classe; 

d) A instalagao de Conselho de Disciplina (CD), se praga especial ou 
estavel, quando os fatos apurados e, devidamente comprovados, contrariarem a 
etica, a honra pessoal, o pundonor poiicial-militar e o decoro da classe; 

e) A instalagao do Conselho de Justificagao (CJ), se Oficial PM, quando 
os fatos apurados e, devidamente comprovados, contrariarem a etica, a honra 
pessoal, o pundonor poiicial-militar e o decoro da classe; 

f) O seu arquivamento, em caso de serem considerados improcedentes 
os fatos apurados; 

g) O seu encaminhamento a autoridade competente, quando a infragao 
apurada for de natureza comum. 
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DA COMPETENCIA PARA DESIGNACAO 

Art. 2° - A designagao para instauracao de Sindicancia, dar-se-a 
mediante Portaria, publicada em Boletim da OPM, emanada das seguintes 
Autoridades: 

a) Comandante Geral em todos os casos; 
b) Chefe do Estado-Maior e SubComandante Geral e Diretores quando 

envolver Oficiais e Pragas lotados no EMG e nas Diretorias; 
c) Chefe do Estado-Maior e SubComandante Geral e Comandantes dos 

grandes Comandos, quando envolver Oficiais e Pragas lotados nas sedes dos 
Grandes Comandos; 

d) Chefe o Estado-Maior e SubComandante Geral, Comandante de 
Grande Comando , Comandante de OPM e Comandante de Companhia 
Independente, quando envolver Oficiais e Pragas lotados em OPMs e Companhias 
Independentes; 

Paragrafo unico - Quando do conhecimento, por parte de Comandantes 
ou Chefes nao inclusos nos itens precedentes, de ocorrencias que requeiram urn 
procedimento investigatorio, devera, esses chefes ou diretores, proceder urn 
Apuratorio Sumario da Ocorrencia, de modo a instruir o livre convencimento da 
Autoridade delegante. 

Art. 3° - Quando o fato a ser apurado envolver Oficiais e Pragas que 
estiverem a disposigao de outros Orgaos, a Autoridade Militar que tiver 
conhecimento do fato, procedera o apuratorio sumario, fara minucioso relatorio, 
remetendo-o ao Comandante Geral, observadas a cadeia de Comando. 

COMPETENCIA PARA INSTAURACAO 

Art. 4° - A competencia para instauragao de Sindicancia e inerente a 
Oficial do estado efetivo da Corporagao. 

Art. 5° - Quando o fato a ser apurado foi imputado a Oficial, o Sindicante 
devera ser de posto superior ao daquele, exceto quando o investigado se tratar de 
Oficial do ultimo posto, caso em que sera designado Oficial mais antigo. 

Paragrafo Unico - Quando o fato a ser apurado for imputado a Oficial do 
ultimo posto, a apuragao do fato cabera ao Chefe do EMG e SubCmt Geral. 

DO ESCRIVAO 

Art. 6° - A designagao de escrivao para a Sindicancia, quando nao 
constar da Portaria da Autoridade delegante, cabera ao proprio Sindicante, atraves 
de Portaria. 

Art. 7° - A designagao de Escrivao podera recair em militar de qualquer 
posto ou graduagao. 

§ 1° - Em se tratando de Sindicado Oficial, a designagao de escrivao 
recaira em Oficial intermediario ou subalterno. 

§ 2° - O escrivao prestara o compromisso de manter o sigilo das 
investigagoes e de cumprir fielmente as determinagoes que Ihe forem atribuidas, 
sob pena de responsabilidade. 

DOS IMPEDIMENTOS 
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Art. 8° - Sao impedidos de presidir a Instauragao de Sindicancia: 
a) O autor da acusagao; 
b) Aquele que tenha, entre si, com o Acusador ou com o Acusado, 

parentesco consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau; 
c) Aquele que mantenha relagao de credor ou devedor com o acusado 

ou acusador; 
d) Aquele que manifeste interesse pessoal no resultado da Sindicancia; 
e) Aquele que ja tenha encaminhado alguma parte contra o Sindicado. 
Paragrafo unico - Quando o Oficial designado para instaurar Sindicancia 

incorrer numa das causa impeditivas, devera oficiar a autoridade delegante, 
declinando os motivos do impedimento e solicitando a substituigao. 

DO PRAZO 

Art. 9° - A Sindicancia devera ser concluida no prazo de dez dias, se o 
Sindicado estiver preso; e no prazo de vinte dias, se o Sindicado estiver solto, 
contados a partir do dia em que o Oficial Sindicante receber os documentos 
originarios. 

Paragrafo Unico - Somente em casos devidamente justificados, devera 
ser prorrogado o prazo de conclusao, em ate dez dias, devendo o pedido ser 
dirigido, tempestivamente, a autoridade delegante para a devida apreciacao, 
devendo ser posto em liberdade, o Sindicado, se preso disciplinarmente. 

Art. 10 - Se durante o curso da Sindicancia, o encarregado verificar a 
existencia de indicios contra Oficial de Posto Superior ao seu, ou mais antigo, fara 
conclusos os autos, devidamente fundamentados, e remetera a autoridade 
designante, que providenciara a designagao de outro Oficial. 

Paragrafo Unico - Nesse, caso, o novo encarregado devera cumprir o 
prazo, anteriormente determinado, deduzindo-se, apenas, os dias necessarios para 
a nova designagao e, consequents, recebimento dos autos. 

DA INSTRUCAO 

Art. 11 - Recebidos os documentos originarios e, apos a devida 
autuagao, designagao e compromisso do escrivao, o Sindicante devera, quando 
possivel, obedecer a seguinte sequencia de atos: 

a) Expedir Oficio ao Comandante do Sindicado, dando-lhe ciencia da 
designagao; 

b) Apreender instrumentos, objetos e documentos que tenham relagao 
com os fatos; 

c) Ouvir o ofendido; 
d) Inquirir as testemunhas arroladas na pega de acusagao; 
e) Ouvir o Sindicado; 
f) Inquirir as testemunhas indicadas pelo Sindicado; 
g) Proceder, se necessario, o reconhecimento de pessoas ou coisas e 

acareag5es; 
h) Notificar o Sindicado para oferecimento de defesa escrita; 
i) Requisitar, quando necessario, aos Orgaos Competentes, que se 

proceda o exame de corpo de delito e a quaisquer outras pericias entendidas 
necessarias; 
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j) Proceder minucioso relatorio, contendo a exposicao do fato; 
diligencias efetuadas; anaiise das provas documentais, testemunhas e pericias; 
anaiise dos antecedentes disciplinares do Sindicado; afericao do grau de 
culpabilidade de cada Sindicado, individualizando, quando houver mais de urn; 
mengao do dispositivo disciplinar infringido e Parecer. 

DA QUALIFICACAO E INTERROGATORS 

Art. 1 2 - 0 Sindicado sera qualificado e interrogado em torno dos fatos 
que deram origem ao procedimento administrativo, observando-se, no que couber, 
o disposto no Art. 302 e seguintes do Codigo de Processo Penal Militar. 

§ 1° - Nao havendo indicios suficientes de autoria, e recomendavel que 
o Acusado seja ouvido em termo de declaracao, so sendo qualificado e interrogado, 
na condigao de Sindicado, quando houver elementos suficientes da autoria. 

§ 2° - Em qualquer fase da instauragao o Sindicante podera proceder a 
novo interrogatorio para a elucidagao de novos fatos. 

Art. 13 - Quando do impedimenta por doenga, ou outro motivo de forga 
maior, o Sindicado nao puder comparecer ao local da audiencia, podera o 
Sindicante, interroga-lo no local onde se encontrar. 

DAS TESTEMUNHAS 

Art. 14 - A inquirigao de testemunhas, no que for aplicavel, reger-se-a 
pelos Arts. 347 e seguintes do Codigo de Processo Penal Militar. 

Art. 1 5 - 0 Sindicado sera responsavel pela apresentagao, das 
testemunhas, por ele indicadas, cabendo ao Sindicante, apenas a expedigao da 
Notificagao e/ou requisigao. 

Art. 16 - Durante a instauragao deverao ser inquiridas no minimo tres, e, 
no maximo oito testemunhas indicadas pela acusagao e pelo Sindicado. 

Paragrafo Unico - O Sindicante podera inquirir testemunhas outras, 
alem das mencionadas no Caput deste artigo, quando houver interesse as 
investigagoes. 

Art. 17 - Quando a testemunha for de posto Superior ao do Sindicado 
ou autoridade possuidora de prerrogativas, podera, o Sindicante, solicitar-lhe, para 
que, fornega, por escrito, suas declaragoes, em torno dos fatos geradores da 
Sindicancia. 

§ 1° - Na ocorrencia dessa hipotese devera o Sindicante, oferecer a 
testemunha, copia da pega acusatoria e as perguntas que interessarem ao 
esclarecimento dos fatos. 

§ 2° - Na recusa do atendimento, o Sindicante, juntara copia do 
expediente, com o devido recebido, dando-se continuidade ao feito e, devida 
certidao pelo escrivao. 

Art. 18 - A substituigao ou inclusao de testemunhas, desde que 
devidamente fundamentada, podera ser realizada, obedecendo-se os limites do Art. 
16. 

DA ACAREACAO 

Art. 19 - Havendo divergencias nas declaragoes sobre fatos ou 
circunstancias relevantes entre pessoas ouvidas na Sindicancia, o Sindicante 
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devera realizar acareagao, obedecendo-se as regras dos artigos 365 e seguintes do 
CPPM. 

Art. 20 - Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de 
pessoa, proceder-se-a pela forma prevista nos artigos 368 e seguintes do CPPM. 

DA CARTA PRECATORIA 

Art. 21 - A Notificagao ou Intimacao a pessoa que residir fora da sede 
onde se encontrar o Sindicante podera ser feita por precatoria, enderegada a 
Autoridade Policial Militar ou de Policia Judiciaria local onde a pessoa a ser ouvida 
estiver servindo ou residindo, observando-se as regras dos artigos 277 e seguintes 
do CPPM. 

DA JUNTADA DE DOCUMENTOS 

Art. 22 - Juntar-se-ao aos autos da Sindicancia o extrato ou copias da 
Ficha de Punigoes e Elogios e dos Assentamentos do(s) Sindicado(s), e demais 
documentos que interessarem as investigagoes. 

Paragrafo Unico - No relatorio, o Sindicante devera fazer uma anaiise 
comparativa entre esses documentos e as demais provas constituidas. 

DA DEFESA 

Art. 23 - Terminada a produgao de provas e, presentes indicios 
suficientes da autoria imputada ao Sindicado, devera este, ser Notificado para, no 
prazo, improrrogavel, de tres dias, apresentar, querendo, suas alegagoes escritas 
de defesa. 

Paragrafo Unico - As alegagoes escritas de defesa poderao ser feitas 
pelo proprio Sindicado ou por Advogado, legalmente, constituido. 

Art. 24 - Recusando-se, o Sindicado, em apresentar as alegagoes 
escritas de defesa, ou, perder o prazo para tal, o escrivao certificara, nos autos, 
essa ocorrencia. 

Art. 25 - Quando, na mesma Sindicancia, houver mais de um Sindicado 
e, sendo indicado Advogados diferentes, o Sindicante fornecera copia dos autos a 
cada defensor, para que seja exercido o direito de defesa, mantendo-se o prazo 
previsto no Art. 23, o qual contara, em comum, para todos. 

DO RELATORIO E DA REMESSA 

Art. 26 - Concluida a Sindicancia, seu Encarregado devera formalizar o 
relatorio, no qual constarao: 

a) A qualificagao do Sindicado; 
b) Especificagao dos documentos originarios; 
c) Narragao minuciosa dos fatos; 
d) Anaiise das provas; 
e) Fundamentagao do Parecer; 
f) Grau de culpabilidade de cada Sindicado, individualizadamente, 

quando houver mais de um, indicando suas participagoes; 
g) Dispositivos legais e/ou regulamentares infringidos por cada 

Sindicado; 
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h) Propor, na conclusao, quando for o caso, o tipo de punigao a ser 
imposta, sem quantifica-la. 

Art. 27 - Concluida, a Sindicancia, devera ser encaminhada a 
autoridade delegante para a devida solugao. 

DA SOLUQAO 

Art. 28 - Recebidos os autos, a autoridade delegante devera soluciona-
la, no prazo de dez dias, publicando-se em boletim interno da Unidade. 

Paragrafo Unico - A autoridade delegante podera dar solugao, 
discordando, no todo ou em parte, do parecer do Sindicante, devendo fundamentar 
tal discordancia. 

Art. 29 - Apos a publicagao em Boletim Interno da Unidade, da solugao 
dada pela autoridade delegante, abrir-se-a o prazo recursal de cinco dias. 

Paragrafo Unico - Findo o prazo e apreciado o recurso, que neste caso 
trata-se de reconsideragao de ato, pela autoridade delegante, deverao os autos, 
juntamente, com o recurso, ser remetidos ao Comandante Geral para Homologagao 
ou Avocagao. 

DA HOMOLOGACAO E DA AVOCACAO 

Art. 30 - Discordando da solugao dada a Sindicancia e/ou ao recurso, o 
Comandante Geral podera avoca-la e dar solugao diferente, motivando e 
fundamentando sua decisao. 

Paragrafo Unico - Recebendo os autos, para homologagao, a 
autoridade, remete-los-a a Corregedoria da Policia Militar para anaiise da 
formalidade, legalidade e oferecimento de Parecer. 

Art. 31 - A Homologagao das Solugoes de Sindicancias e da 
competencia do Comandante Geral e do Chefe do Estado Maior Geral (SubCmt 
Geral). 

Paragrafo Unico - Quando a autoridade delegante for o Comandante 
Geral, so a este competira a homologagao, transitando o prazo recursal. 

DOS RECURSOS 

Art. 32 - Cabera recurso das solugoes de Sindicancias, no prazo 
referido no Art. 28. 

Art. 33 - Publicada a solugao da Sindicancia, os autos permanecerao 
sob a custodia do P/1 das Unidades, quando a solugao for dada pelo Comandante 
de Unidade, e Corregedoria, aguardando o decurso do prazo recursal, quando a 
solugao for dada pelo Comandante Geral. 

§ 1° - Expirado o prazo do Art. 28 e nao havendo interposigao de 
recurso, o P/1 da Unidade e/ou Corregedor certificara o transito em julgado da 
decisao. 

§ 2° - Transitada em julgado, a solugao, o P/1 e/ou Corregedor dara 
ciencia a Autoridade delegante, que devera adotar as providencias para o 
cumprimento da solugao. 

§ 3° - Adotadas tais providencias, os autos serao remetidos a 
Corregedoria para o devido arquivamento. 
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Art. 3 4 - 0 recurso pode ser interposto pelo Sindicado, pelo Ofendido ou 
pelo Autor da Acusagao, quando o recorrente entender que a solugao esta em 
desacordo com as provas dos autos ou em desproporgao com o fato praticado. 

Art. 35 - Sao cabiveis os seguintes recursos: 
a) Reconsideragao de Ato; 
b) Apelagao Administrativa. 
§ 1° - A Reconsideragao de Ato e o recurso interposto, mediante 

requerimento, a Autoridade delegante, visando o reexame da decisao e a 
consequents reconsideragao. 

§ 2° - A Apelagao Administrativa e o recurso interposto, ao Comandante 
Geral, quando do indeferimento da reconsideragao de ato pela Autoridade 
delegante. 

§ 3° - A Apelagao Administrativa contra solugao do Comandante Geral, 
sera enderegada ao Governador do Estado. 

Art. 36 - Os recursos serao protocolados na propria Unidade do 
Sindicado, devendo o P/1 da Unidade e o DP, no Quartel do Comando Geral, sob 
pena da responsabilidade, adotar as seguintes providencias: 

a) Juntar o recurso aos autos; 
b) Remeter a Autoridade delegante, em se tratando de reconsideragao 

de ato; e ao Comandante Geral, em se tratando de Apelagao Administrativa; 
c) O oficio de remessa ao Comandante Geral sera subscrito pelo 

Comandante da Unidade, ou pelo Diretor de Pessoal quando o Sindicado prestar 
servigo no Quartel do Comando Geral. 

Art. 3 7 - 0 prazo para a decisao da Reconsideragao de Ato e de cinco 
dias e para a Apelagao Administrativa e de dez dias. 

Paragrafo Unico - Publicada a decisao final do Comandante Geral, a 
Diretoria de Pessoal providenciara, junto as autoridades competentes, o 
cumprimento da decisao. 

CUMPRIMENTO DE SANCAO DISCIPLINAR 

Art. 38 - Somente dar-se-a o cumprimento da sangao disciplinar com o 
transits em julgado da decisao administrativa. 

DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO SINDICADO 

Art. 39 - Estando, o sindicado, recolhido antecipadamente, nos casos 
previstos em lei, quando da aplicagao de punigao disciplinar, sendo-lhe atribuida, 
prisao ou detengao, serao abatidos os dias que passou recolhido disciplinarmente. 

DA CONVERSAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 40 - No caso da conversao da Sindicancia em um dos 
procedimentos administrativos previstos nas alineas "b", "c", "d" e "e" do Art. 1° 
desta Resolugao, nao cabera recurso de tal decisao, sendo tal direito exercido no 
curso do referido procedimento ao qual sera submetido. 

Art. 41 - A competencia para a designagao dos processos 
administrativos previstos nas alineas "c", "d", e "e" do Art. 1°, sao da competencia 
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do Comandante Geral e, por delegagao deste, do Chefe do EMG e Subcomandante 
Geral. 

DA LEGISLACAO SUBSIDlARIA 

Art. 42 - Aplica-se, subsidiariamente, a Sindicancia, naquilo que for 
pertinente e nas lacunas desta resolucao, as normas do Codigo de Processo Penal 
Militar, da Lei n° 3.909, de 14/07/77 e do Decreto n° 8.962, de 18/03/81 (RDPM). 

Art. 43 - Esta Resolucao entrara em vigor na data de sua publicagao, 
revogando-se os artigos 1° ao 17 do Manual de Sindicancia, aprovado pela 
Resolugao n° 003/98-GCG, de 15/09/1998 e publicada no Bol PM n° 0173, de 
22/09/1998 e demais disposig5es em contrario. 

Ramilton Sobral Cordeiro de Morais - Cel PM 
Comandante Geral. 

(Resolugao n° 0005/2001-GCG de 29 Out 2001). 
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ANEXO C 

PORTARIA N° 0243/2001 - DP/5 

(publicada no BOL PM n.° 0210 de 21 de novembro de 2001) 

Aprova as Normas de Padronizagao do 
Contraditorio e da Ampla Defesa nas 
Transgressoes Disciplinares no ambito 
da Policia Militar da Paraiba. 

O COMANDANTE-GERAL DA POLlCIA MILITAR DO ESTADO DA 
PARAIBA, no uso das atribuieoes que Ihe sao conferidas pelo artigo 13, inciso Vli, 
do Decreto 7.505 de 03/02/1978 e tendo em vista o disposto no artigo 74 do 
Decreto Estadual n° 8.962/81 RDPM, combinado com o § 4°, do artigo 11, do 
mesmo Decreto, e por exigencia do inciso LV, do artigo 5°, da Constituigao Federal, 
RESOLVE: 

Art. 1° Aprovar as Normas de Padronizaeao do Contraditorio e da Ampla 
Defesa nas Transgressoes Disciplinares, que com esta baixa. 

Art. 2° Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicagao. 

Joao Pessoa-PB, 20 de novembro de 2001 

RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS - Cel PM 
Comandante-Geral 
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APENDICE A PORTARIA N° 0243/2001-DP/5 

NORMAS DE PADRONIZAGAO DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA 
NAS TRANSGRESSOES DISCIPLINARES 

1. FINALIDADE 

Regular, no ambito da Policia Militar do Estado da Paraiba, os 
procedimentos para padronizar a concessao do contraditorio e da ampla defesa nas 
transgressoes disciplinares. 

2. REFERENCES 

a. Constituigao Federal 
b. Estatuto dos Policiais Militares, Lei n° 3.909, de 14 de julho de 

1977; 
c. Regulamento Disciplinar da Policia Militar (RDPM), Decreto n° 

8.962 de 08/09/81; 
d. Manual de Sindicancia no Ambito da Policia Militar, Resolugao n° 

0003-CGC, de 15/09/1998, publicada no Bol PM n° 173, de 22/09/1998. 

3. OBJETIVOS 

a. Regular as normas para padronizar a concessao do contraditorio e 
da ampla defesa nas transgressoes disciplinares. 

b. Auxiliar a autoridade competente na tomada de decisao referente a 
aplicagao de punigao disciplinar. 

4. DO PROCEDIMENTO 

a. Recebida e processada a parte, sera entregue o Formulario de 
Apuragao de Transgressao Disciplinar ao militar estadual arrolado como autor do(s) 
fato(s) que apora seu ciente na 1 a via e permanecera com a 2 a via, tendo, a partir de 
entao, 05 (cinco) dias uteis, para apresentar, por escrito (de proprio punho ou 
impresso) e assinado, suas alegagoes de defesa, na folha 02 do anexo do 
formulario. 

b. Em carater excepcional, sem comprometer a eficacia e a 
oportunidade da agao disciplinar, o prazo para apresentar as alegagoes de defesa 
podera ser prorrogado, justificadamente, por um periodo que se fizer necessario, a 
criterio da autoridade competente, podendo ser concedido, ainda, pela mesma 
autoridade, prazo para que o interessado possa produzir as provas que julgar 
necessarias a sua defesa. 

c. Caso o militar estadual renuncie ao seu direito de defesa, este 
devera participar, tambem por escrito, tal decisao, no verso do Formulario de 
Apuragao de Transgressao Disciplinar. 

d. Se o militar estadual nao apresentar as razoes de defesa e nao 
participar a renuncia a este direito, a autoridade que estiver conduzindo a apuragao 
do fato certificara no Formulario de Apuragao de Transgressao Disciplinar, 
juntamente com duas testemunhas, que o direito de defesa foi concedido e nao 
exercido pelo militar estadual. 
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e. Cumpridas as etapas anteriores, a autoridade competente 
emitira uma conclusao escrita, quanta a procedencia ou nao das acusacoes e das 
alegagoes de defesa, que subsidiara a anaiise para o julgamento da transgressao. 

f. Finalizando, a autoridade competente emitira a decisao, 
encerrando o processo de apuragao. 

5. DA FORMA E DA ESCRITURACAO 

a. O processo tera inicio com o recebimento da comunicagao da 
ocorrencia, sendo processado no ambito do comando que tern competencia para 
apurar a transgressao disciplinar e aplicar a punigao. 

b. A forma de preenchimento do Formulario de Apuragao de 
Transgressao Disciplinar sera escrita, sem emendas nem rasuras, segundo o 
modelo constante do anexo as presentes Normas. 

c. Os documentos escritas de proprio punho deverao ser 
confeccionados com tinta azul ou preta e com letra legivel. 

d. A identificagao do militar estadual arrolado como autor do(s) fato(s) 
devera ser a mais completa possivel, mencionando-se grau hierarquico, nome 
completo, matricula, identidade (se for o caso), subunidade organizagao em que 
serve, etc. 

e. As justificativas ou razdes de defesa, de forma sucinta, objetiva e 
clara, sem conter comentarios ou opinioes pessoais e com mengao de eventuais 
testemunhas serao aduzidas de proprio punho, na folha 02 do Formulario de 
Apuragao de Transgressao Disciplinar na parte de JUSTIFICATIVAS / RAZOES DE 
DEFESA, pelo militar estadual e anexadas ao processo. Se ele desejar, podera 
anexar documentos que comprovem suas razdes de defesa e apora sua assinatura 
e seus dados de identificagao. 

f. Apos ouvir o militar e julgar suas justificativas ou razoes de defesa, 
a autoridade competente lavrara, de proprio punho, sua decisao. 

g. Ao final da apuragao, sera registrado no Formulario de Apuragao 
de Transgressao Disciplinar o numero do Bol PM ou Boletim Interno (Bl) que 
publicar a decisao da autoridade competente. 

6. PRESCRICOES DIVERSAS 

a . As razoes de defesa serao apresentadas na folha 02 do 
Formulario de Apuragao de Transgressao Disciplinar, podendo ser acrescidas as 
folhas que se fizerem necessarias. 

b. Contra o ato da autoridade competente que aplicar a punigao 
disciplinar publicado em Bol Pm ou Bl, podem ser impetrados os recursos 
regulamentares peculiares na legislagao vigente e pertinente a materia. 

c. Na publicagao da punigao disciplinar, deverao ser acrescentados, 
entre parenteses e apos o texto da Nota de Punigao, o numero e a data do 
respectivo processo. 

d. O processo para a concessao do contraditorio e da ampla defesa 
sera arquivado na OPM do militar arrolado. 

e. Os procedimentos formais previstos nestas Normas serao 
adotados, obrigatoriamente, nas apuragoes de transgressoes disciplinares que 
redundarem em punigdes publicadas em Bol PM ou Bl e transcritas nos 
assentamentos do militar. 
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Joao Pessoa-PB, 20 de novembro de 2001. 

RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS - Cel PM 
Comandante-Geral 
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ANEXO AS NORMAS DE PADRONIZACAO DO CONTRADITORIO E DA AMPLA 
DEFESA NAS TRANSGRESSOES DISCIPLINARES 

MODELO DO FORMULARIO DE APURACAO DE 
TRANSGRESSAO DISCIPLINAR 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA 
POLICIA MILITAR 

OPM 

FORMULARIO DE APURACAO DE TRANSGRESSAO DISCIPLINAR 

PROCESSO N°: DATA: 

IDENTIFICAQAO DO MILITAR 

Grau Hierarquico: Matr./ Ident.: 
Nome Completo: 

Subunidade/OPM: 

IDENTIFICACAO DO PARTICIPANTE 
Grau Hierarquico: Matr./ Ident.: 
Nome Completo: Subunidade/OPM: 

RELATO DO FATO 
(ou citacao do documento de relato anexo) 

DATA 

nome, posto ou graduacao do participante 

CIENTE DO MILITAR ARROLADO 

Declaro que tenho conhecimento de que me esta sendo imputada a 
autoria dos atos acima e me foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, para 
apresentar, por escrito, as minhas justificativas ou razoes de defesa. 

DATA 

nome, posto ou graduacao do militar estadual 
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Fl. 02 DO ANEXO AS NORMAS DE PADRONIZACAO DO 
CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA NAS TRANSGRESSOES 
DISCIPLINARES 

JUSTIFICATIVAS / RAZOES DE DEFESA 

(justificativas ou razdes de defesa, de forma sucinta, objetiva e clara, sem confer 
comentarios ou opinioes pessoais e com mengao de eventuais testemunhas. Se 
desejar, podera anexar documentos que comprovem suas raz5es de defesa e apora 
sua assinatura e seus dados de identificaeao)(ou solicitagao de prazo para 
produeao de provas)(ou declaracao, de proprio punho, de que foram concedidas 
todas as oportunidades para apresentar suas justificativas ou razoes de defesa, 
nada havendo a acrescentar ou discordar em relagao ao mencionado na parte de 
transgressao, renunciando desta forma ao seu direito de defesa)(ou certidao da 
autoridade que estiver conduzindo a apuragao do fato, com as assinaturas de duas 
testemunhas de que o militar estadual arrolado nao apresentou as justificativas ou 
razoes de defesa, no prazo estabelecido e que foi concedida a oportunidade de 
defesa e a mesma nao foi exercida) 

DATA 

nome, posto ou graduagao do militar estadual arrolado 

DECISAO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA APURACAO DA 
PUNICAO DISCIPLINAR 

DATA 

nome e posto da autoridade 

PUNICAO PUBLICADA NO Bol PM/BI N° de de . de 


