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RESUMO 

O intuito deste artigo foi de demonstrar que o habeas corpus e um instituto que se dedica a 
salvaguardar a liberdade de todo ser humano que sofre eonstrangimento, ou abuso de poder, 
ou que esta na iminencia de sofre-lo. Resguardando assim, seu direito de ir, vir e Hear. 
Qualquer pessoa pode requerer o instituto juridico do habeas corpus, inclusive seu proprio 
beneficiario, tendo ou nao capacidade postulatoria, podendo este ser maior ou menor, nacional 
ou estrangeiro, desde que esteja sofrendo ou na iminencia de sofrer um eonstrangimento 
ilegal, pois este e um direito fundamental da pessoa. A pessoa juridica podera impetra-lo, 
porem nao pode ser impetrado a seu favor, pois lhe falta a liberdade ambulatoria que o habeas 
corpus tutela. O habeas corpus pode ser preventivo ou liberatorio. O primeiro pode ser 
impetrado quando houver ameaca a liberdade de locomocao. O segundo quando o paciente j a 
estiver sofrendo a violencia ou coacao na sua liberdade ambulatoria. Trata-se de verdadeira 
acao penal popular, estando sujeito as mesmas condicoes de procedibilidade a que se 
subordinam as acoes penais publicas e privadas: possibilidade juridica do pedido, interersse 
de agir, legitimidade ad causam. O trabalho foi realizado atraves de pesquisas bibliograficas e 
jurisprudencial. Utilizando-se do metodo historico-evolutivo, com o objetivo de mostrar desde 
o surgimento do habeas corpus no mundo ate sua utilizacao nos dias de hoje. 

Palavras-chaves: HABEAS CORPUS. L I B E R D A D E . CONSTRANGIMENTO. 



ABSTRACT 

The intention o f this article was o f demonstrating that the habeas corpus is an institute that is 
devoted to safeguard every human being freedom that suffers embarrassment, or abuse o f 
power, or that is in the imminence o f suffering him/it. Protecting like this, your right o f going, 
to come and to be. Anybody can request the juridical institute o f the habeas corpus, besides 
your own beneficiary, tends or not capacity postulatoria, being able this to be larger or 
smaller, national or foreign, since i t is suffering or i n the imminence o f suffering an illegal 
embarrassment, because this is a fundamental right o f the person. The legal entity can petition 
him/it, however you/he/she cannot be petitioned to your favor, because you/he/she lacks 
him/her the ambulatory freedom that the habeas corpus tutors. The habeas corpus can be 
preventive or liberatorio. The first can be petitioned when there is threat to the locomotion 
freedom. The second when the patient is already suffering the violence or coercion in your 
ambulatory freedom. It is true popular criminal procedure, being subject the same 
procedibilidade conditions the one that the public and private criminal procedures is 
subordinated: juridical possibility o f the request, interersse o f acting, legitimacy ad cause. 

Word-keys: HABEAS CORPUS. FREEDOM. EMBARRASSMENT. 
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INTRODUCAO 

O presente trabalho tern o intuito de oferecer um suporte didatico sobre o Habeas 

Corpus. Mostrando desde o surgimento do instituto no direito ingles (habeas corpus ad 

subjiciendum), onde teve seus principios inseulpidos na Magna Charta Libertatum, datada de 

15-6-1215, passando pela sua disseminacao por varios paises, ate chegar ao direito patrio, 

onde o mandamus em questao teve seu nascimento no Deereto de 23-5-1821, que adveio apos 

a partida de D. Joao V I para Portugal, sem deixar de observar que as Cartas de Seguro, 

previstas nas Ordenacoes Filipinas,tinhas a iuncao do writ. 

O tema em questao e abordado de forma mais minueiosa ao adentrar no direito 

brasileiro, observando-se suas peeuliaridades, os textos de lei ordinaria e constitucional, 

debates, posicionamentos do STF (Supremo Tribunal Federal) e demais aparatos que estejam 

ligados a ele ou fizerem mencao, para que se tenha uma nocao de como esse instituto surgiu 

no Brasil e ate hoje nos ampara. 

Dentre as acoes autonomas de impugnacao a decis5es proferidas no ambito da justica 

criminal, sobressai a de Habeas corpus, nao so por proporcionar o reexame de qualquer tipo 

de provimento, mas principalmente pela celeridade e simplicidade de seu procedimento, bem 

como pela possibilidade de sua utilizacao como forma de tutela preventiva, impedindo a 

eoncretizacao de eventuais ameacas ao direito de liberdade. 

Neste trabalho, veremos a origem historica, o conceito, a natureza juridica, e as 

especies de habeas corpus existentes no direito brasileiro, e especificamente no ambito do 

direito penal, devido a proeminencia das penas privativas de liberdade no atual sistema 

punitivo. E por f im a sua forma de aplicacao e em que situacao aquele e necessario. 
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E tamanha a dificuldade de estabelecer, com precisao, a genealogia do habeas corpus 

devido aos inumeros remedios existentes ao longo da historia para a garantia do direito do 

homem a liberdade. 

No Brasil, a Constituieao do Imperio, de 1824, embora revelasse preocupacao com a 

liberdade individual, nao chegou a formalizar, expressamente, a garantia dessa liberdade. Isto 

se explica: referida constituieao foi haurida junto a doutrina francesa, que, brilhante no 

enunciado das liberdades abstratas, nao teve o pragmatismo que tiveram os ingleses de nao 

apenas prever direitos, mas tambem garanti-los, mediante mecanismos constitucionais 

denominados garantias de direitos. 

A omissao constitucional somente foi efetivamente sanada com o Codigo Criminal 

de 1830, Art . 187, e com o Codigo de Processo Criminal de 1832, arts. 340 a 345. 

Com o advento da primeira Constituieao republicana, em 1891, j a pela nitida 

inspiracao do direito norte-americano, que a seu turno reconhecia o habeas corpus desde 

1877, nosso ordenamento constitucional consagra definitivamente o instituto, em seu art. 72. 

Nesse contexto, depois de constar em todas as anteriores constituicoes brasileiras, o 

pedido de habeas corpus e previsto na Carta constitucional de 1988, no art.5°, L X V I I L 

"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 

regulado nos arts. 647 e 667 do Codigo de Processo Penal. E um remedio juridico destinado a 

tutelar a liberdade fisica do individuo, a liberdade de ir, vir e ficar, tendo por objetivo evitar 

ou fazer cessar a violencia ou a coacao a liberdade decorrente de ilegalidade ou abuso de 

poder. E tido como recurso ordinario, recurso extraordinario, recurso de carater especial, ou 

misto, instituicao sui generis, mas a opiniao doutrinaria mais aceitavel e de que se trata de 

verdadeira acao penal popular constitucional, embora por vezes possa servir de recurso. E 

como acao de conhecimento, a acao de habeas corpus pode objetivar um provimento 
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meramente declaratorio, como ocorre nas hipoteses em que se postula a cessacao do 

eonstrangimento pelo reconhecimento de uma causa de extincao da punibilidade; constitutive, 

quando se pretende, por exemplo, a anulacao de uma sentenca transitada em julgado; e 

condenatorio, no caso em que, ao lado da declaracao da existencia do direito a liberdade, se 

impoe a autoridade que agiu com ma-fe ou abuso de poder a condenacao nas custas (art. 653, 

CPP). Anote-se, fmalmente, o carater mandamental peculiar a acto de habeas corpus, pois, 

sendo remedio excepcional, que objetiva a tutela urgente de direito fundamental da pessoa; 

assim, verificada pelo orgao judiciario competente a ilegalidade do eonstrangimento, cabera 

ao mesmo expedir ordem para que o provimento seja imediatamente cumprido pelo 

responsavel pela coa9&o ou ameafa. 

Quando o habeas corpus e destinado a afastar eonstrangimento ilegal a liberdade de 

locomo9ao j a existente e chamado de liberatorio ou repressivo; quando existe apenas uma 

amea9a a essa liberdade, recebe o nome de habeas corpus preventivo, expedindo-se um salvo 

conduto, assinado pela autoridade competente quando se comprovou um perigo iminente a 

liberdade de locomo9ao. ! 

E e neste diapasao que adentraremos em um estudo mais aprofundado do remedio em 

analise. 



CAPITULO 1 A E V O L U C A O DO HABEAS CORPUS 

1.1 Contexto historico 

0 direito de ir, vir e ficar do individuo, advem da igualdade de todos perante a lei, 

principio universal que torna todo homem, indistintamente, sujeito da tutela estatal. Isso 

ocorre porque vivendo o homem dentro de um corpo societario, deve indeclinavelmente haver 

regras de conduta a serem observadas para que haja o ideal equilibrio societario. Assim, se 

por um lado a liberdade fisica do ser humano e inquestionavel, e a lei deve garanti-la com 

fundamento na igualdade precedentemente enfocada; por outro, deve haver uma limitacao 

aquela liberdade, quando mostrar-se danosa a comunidade em que vive o homem. Desta 

forma, cumpre a lei estabelecer esse equilibrio de conveniencia de interesse precipuamente 

social. 

Com isso, o instituto do habeas corpus tern sua origem remota no Direito Romano, 

pelo qual todo cidadao podia reclamar a exibieao do homem livre detido ilegalmente. 

A origem mais apontada por diversos autores e a Magna Carta, que por opressao dos 

baroes, foi outorgada pelo Rei Joao Sem Terra em 19 de junho de 1215, nos campos de 

Runnymed, na Inglaterra. 

Como aponta FERREIRA (apud MOSSIN, 2000, p. 16): 

O habeas corpus nasceu historicamente como uma necessidade de 
eontencao 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. 

1.2 O habeas corpus no direito ingles 
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Segimdo fontes doutrinarias, o habeas corpus (habeas corpus ad subjiciendum -

tomai o corpo do delito para submeter ao tribunal o homem e o caso) e um instituto originario 

do direito ingles. 

Como bem afirma Jose Frederico Marques (apud MOSSIN, 2000, p. 17 ): 

Magna Carta, imposta pelos baroes ingleses, em 15 de junho de 1215, ao rei 
Joao Sem Terra, foi ato solene para assegurar a liberdade individual,bem 
como para impedir a medida cautelar de prisao em previo controle 
jurisdicional (retro n° 923). O modo pratico de efetivar-se esse direito a 
liberdade- como lembra Costa Manso- foi estabelecido pela jurisprudencia: 
expediam-se mandados (writs) de apresentagao, para que o homem (corpus) 
e o caso fossem trazidos ao tribunal, deliberando este sumariamente sobre 
se a prisao devia ou nao ser mantida. Dos diversos writs, o que mais se 
vulgarizou foi o writ of habeas corpus ad subjiciendum, pelo qual a Corte 
determinava ao detentor ou carcereiro que, declarando quando e porque fora 
preso o paciente, viesse apresenta-lo em juizo, para fazer, consentir com 
submissao e receber- ad faciendum, subjiciendum et recipiendum- tudo 
aquilo que a respeito fosse decidido. 

Sem duvida, a Carta de 1215 foi um grande marco para o homem e, via de 

consequencia, para todo o corpo societario, j a que por meio dela o respeito a liberdade fisica 

do individuo passou a ser uma realidade. Atraves dela se fez nascer e proliferar uma nova era, 

consciente na conquista da liberdade, muitas vezes coarctada pelo abuso, pela tirania e pelo 

despotismo. O estado libertario do homem, conquistado na epoca encimada foi 

inexoravelmente o responsavel por toda atual estrutura juridica que tende a tutelar e proteger 

o direito individual de ir, vir e ficar atraves dos diplomas maiores de todos os paises 

civilizados. A sua importancia e tao contundente e significativa, inclusive no Brasil, que a 

Constituieao Federal em vigor, insculpe norma expressa a respeito, mantendo nesse particular, 

uma tradicao legislativa. 

No correr dos seculos, o direito a liberdade individual garantido pela Magna Carta 

foi a cada momento tornando-se mais apagado e fugidio das aspiracoes inglesas, ate que no 

reinado de Carlo I , a campanha dos ingleses recomecou. A velha ambicao de liberdade 
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incendiou novamente o animo daquele povo e as novas opressSes ainda mais acentuaram a 

gravidade do momento historico. 

O despotismo e o abuso de Carlos I gerou a irritacao e o repudio da sociedade 

inglesa, levando o Parlamento de 1628 a convocar uma assembleia para a solucao desse 

problema social, onde fora redigida a Petition of Rights (peticao de direitos), a qual culminou 

com o restabelecimento irrecusavel do remedio do habeas corpus. 

Porem, mesmo depois da Peticao de Direitos, as ordens de habeas corpus eram 

denegadas a cada momento. Muitas vezes, desobedecidas. Tal situacao despotica e arbitraria 

tinha que ter um fim, nao podia continuar vigorando visto que estava, inegavelmente, 

derrogando uma conquista altamente social e de vida para o povo ingles, porquanto a 

manutencao e a continuidade ao reconhecimento do natural direito de ir, vir e ficar, ou seja, da 

liberdade fisica do individuo, se tomava irreprochavel e insuplantavel. Em 1679, j a sob o 

reinado de Carlos I I , surge o Habeas Corpus Act, consagrando-se o writ of habeas corpus, 

como remedio eficaz para a soltura de pessoa ilegalmente presa ou detida. 

Por meio desse remedio, a pessoa que estivesse sofrendo uma restricao a sua 

liberdade podia pedir ao ju iz a expedicao de uma ordem, a f im de que o responsavel pela 

ilegal detencao a apresentasse para se constatar a legitimidade do encarceramento. O writ, 

entretanto, limitava-se a atender pessoas acusadas de crime, nao tendo aplicacao para os 

demais casos de prisao ilegal. 

A Constituieao dos Estados Unidos da America, em 1778, no seu art. I , secao 9, 

referiu-se ao habeas corpus, dizendo que essa garantia so poderia ser suspensa para garantir a 

seguranca piiblica, no caso de rebeliao interna ou invasao. Em 1789, este remedio foi incluido 

na Declaracao Universal dos Direitos do Homem e do Cidadao. 
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Ja em 1816 surgiu outro Habeas Corpus Act, ampliando o anterior e alcancando 

qualquer ofensa a liberdade dos individuos, ainda que nao acusados de qualquer crime. 

Atualmente, o instituto esta difundido em quase todas as legislacoes do mundo. 

1.3 0 habeas corpus no direito brasileiro 

Quando fala-se sobre a patria brasileira, a legislacao reinol em nenhum momento 

tratou do instituto do habeas corpus. Assim e que as ordenacoes Afonsinas, Manuelinas e 

Filipinas, embora posteriores ao ano de 1215, nao cuidaram tambem desse importantlssimo 

instituto. 

Pode-se afirmar, com seguranca, que o momento legislativo a provocar o 

aparecimento do habeas corpus no Brasil foi o decreto de 23 de maio de 1821, que sobreveio 

a partida de D. Joao V I para Portugal. Porem, o habeas corpus, entrou pela primeira vez, na 

nossa legislacao, de forma expressa, com a promulgacao do Codigo de Processo Criminal, em 

1832, cujo art. 340 dispunha: "Todo cidadao que entender que ele ou outrem sofre uma prisao 

ou eonstrangimento ilegal em sua liberdade tern direito de pedir uma ordem de habeas corpus 

em seu favor". 

Para Pontes de Miranda (apud CAPEZ, 2005, p. 490). 

O habeas corpus ja constava implicitamente no direito patrio, desde a 
Constituieao Imperial de 1824, que, em seu art. 179, paragrafo 8°, 
preceituava que: Ninguem sera preso, sem culpa formada, exceto nos casos 
declarados em lei; e nestes, dentro do prazo de 24 horas, contadas da 
entrada na prisao, sendo em cidades, vilas ou outras povoacoes proximas 
aos lugares da residencia do juiz, e, nos lugares remotos, dentro de um 
prazo razoavel, que a lei marcara, atenta a extensao do territorio, o juiz por 
uma nota por ele assinada, fara constar ao reu o motivo da prisao, os nomes 
de seu acusador e os das testemunhas, havendo-as. 
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A primeira forma conhecida em nosso ordenamento juridico foi a do habeas corpus 

liberatorio, isto e, aquele que visa fazer cessar um eonstrangimento a liberdade ambulatoria. 

Com as profundas alteracoes introduzidas no Codigo de Processo Criminal de 1832, estendeu-

se o remedio aquelas hipoteses em que o cidadao simplesmente se encontrava ameacado na 

sua liberdade de ir e vir, consagrando-se a figura do habeas corpus preventive 

No direito brasileiro, a evolucao do instituto completou-se em 1871, quando a Lei n° 

2.033, de 20 de setembro, focalizando o caso de ameaca a liberdade individual, determinou 

nao ser o habeas corpus, apenas, remedio contra o eonstrangimento j a objetivado, e, sim, 

tambem contra o projetado e iminente, dispos, com efeito, o art. 18 que: 

Os juizes de direito poderao expedir ordem de habeas corpus a favor dos 
que estiverem ilegalmente presos, ainda quando o fossem por determinagao 
de chefe de policia ou de qualquer outra autoridade administrativa, e sem 
exclusao dos delitos a titulo de recrutamento, nao estando ainda alistados 
como pracas no Exercito ou Armada. 

A superioridade de grau na ordem da jurisdicao judiciaria e a unica que limita a 

eompetencia da respectiva autoridade em resolver as prisoes feitas por mandados das mesmas, 

acrescentando o paragrafo 1° do indigitado artigo que "tern lugar o pedido e a concessao da 

ordem de habeas corpus, ainda quando o impetrante nao tenha chegado a sofrer 

eonstrangimento corporal, mas se veja dele ameacado". 

Prossegue o referido artigo, em seu paragrafo 8°, que "nao e vedado ao estrangeiro 

requerer para si ordem de habeas corpus, nos casos em que esta tem lugar". 

Verifica-se pela predita lei que o instituto do habeas corpus passou a ser 

integralmente liberal, como alias deve se-lo sempre, posto ser o mesmo tutelador da liberdade 

corporal do individuo, j a que pode ser usado quer pelo national, quer pelo estrangeiro, como 

uma ordem-remedio destinada a salvaguardar o eonstrangimento ilegal ou sua ameaca, ou 

seja, quando nao houvesse justa causa para a constricao do direito de ir, vir e ficar do cidadao. 
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Interpretando diversamente o dispositivo, Pedro Lessa e Ruy Barbosa deram causa a uma 

famosa polemica. 

Pedro Lenza (apud CAPEZ, 2005, p. 491), "sustentava que o instituto se limitava a 

defesa da liberdade de locomocao, nao podendo ser empregado para a defesa de outros 

direitos liquidos e certos". Ruy Barbosa (apud CAPEZ, 2005, p. 491). "entendia que, no 

silencio do texto constitucional, nao se admitia interpretacao restritiva do remedio heroico, 

podendo o mesmo ser utilizado para a defesa de qualquer direito". A posicao de Ruy Barbosa 

sagrou-se vitoriosa no supremo Tribunal Federal, que interpretou amplamente o habeas 

corpus. 

A reforma constitucional de 1926 esvaziou a discussao, restabelecendo a finalidade 

classica do writ, qual seja, a tutela exclusiva da liberdade ambulatoria. O art. 72, § 22, ficou 

com a seguinte redacao: "Dar-se-a habeas corpus sempre que alguem sofrer violencia por 

meio de prisao ou eonstrangimento ilegal na sua liberdade de locomocao". 

A Constituieao Federal de 1946 regulou o instituto em seu artigo 141, paragrafo 23. 

A Constituieao de 1967, menciona o habeas corpus no seu artigo 150, paragrafo 20, 

e a Emenda Constitucional n. 1, de 1969, em seu artigo 153, paragrafo 20. 

A atual Constituieao Federal dispoe sobre o habeas corpus no artigo 5°, inciso 

L X V I I I - "... 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". 
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CAPITULO 2 CONCEITO, FINALIDADE, NATUREZA JURIDICA, ESPECIES DE HABEAS 
CORPUS E LIMINAR 

2.1 Conceito e Finalidade 

A expressao habeas corpus originou do latim, derivado de dois vocabulos da referida 

lingua: habeas e corpus. 

No sentido literal, significa "tome o corpo". A expressao indica a essentia do titulo, 

ou seja, que se toma a pessoa presa para apresenta-la ao ju iz a f im de ser julgada. O habeas 

corpus protege direito liquido e certo, onde o objetivo basico e a tutela da liberdade fisica - o 

direito de locomocao - e no sentido amplo - no movimento e no de permanencia - e o direito 

de ir, vir , de permanecer, de parar ou ficar. 

Ter corpo, ou tomar o corpo, e uma metafora, que significa a liberdade de ir e vir, e o 

poder de locomocao, o uso dessa liberdade de locomocao livremente, salvo restricoes legais a 

todos impostas indistintamente. 

O habeas corpus tern por finalidade reprimir o ato concreto pelo qual alguem sofre a 

violencia ou coacao. Nao sera qualquer ato restritivo da liberdade de locomocao que permite a 

invocacao do direito ao HC, mas aqueles ilegais ou praticados com abuso de poder. 

A Constituieao Federal de 1988 preve em seu art. 5°, inciso L X V I I I que "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". 

O sentido da palavra alguem no habeas corpus refere-se tao somente a pessoa fisica. 

0 habeas corpus nao podera ser utilizado para a correcao inidonea que nao implique coacao a 

liberdade de ir, permanecer e vir. 
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2.2 Natureza Juridica 

Habeas corpus e uma acao constitucional de carater penal e de procedimento 

especial, isenta de custas e que visa evitar ou cessar violencia ou ameaca na liberdade de 

locomocao por ilegalidade ou abuso de poder. Nao se trata, portanto de uma especie de 

recurso, apesar de regulamentado no capitulo a eles destinado no Codigo de Processo Penal. 

O habeas corpus e uma garantia constitucional que se obtem por meio de processo. E 

remedium juris destinado a tutelar, de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomocao, o 

direito de ir e vir, o jus manendi, ambulandi, eundi, veniendi, ultro citroque. The power of 

locomotion. Tutela o direito de nao ser preso, a nao ser em flagrante ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciaria competente; o direito de nao ser preso por divida, salvo 

os casos do depositario infiel e do alimentante inadimplente; o direito de nao ser recolhido a 

prisao nos casos em que se permite fianea ou liberdade provisoria; o direito de nao ser 

extraditado, a nao ser nas hipoteses previstas na Magna Carta; o direito de frequentar todo e 

qualquer lugar, ressalvadas aquelas restrieSes que podem ser impostas quando da concessao 

de sursis ou suspensao conditional do processo; o direito de viajar, ausentando-se de sua 

residencia, ressalvadas as restricoes de que tratam os arts. 328 e 367 do CPP. 

Convem lembrar que, nao obstante o esforco teorico desprendido por varios autores e 

o fato de o habeas corpus servir as vezes, como sucedaneo de recurso, para atacar 

pronunciamento judicial, esta hoje fora de qualquer duvida a sua natureza juridica de acao, ou 

seja, atuacao do interessado, ou alguem por ele, consistente no pedido de determinada 

providencia, a orgao jurisdicional, contra ou em face de quern viola ou ameaca violar a sua 

liberdade de locomocao. 

Embora encartado no CPP como recurso, toda a doutrina, talvez sem discrepancia, o 

considera verdadeira acao, cuja finalidade e amparar o direito de liberdade. Note-se, por 



20 

exemplo, que, se o processo for manifestamente nulo, embora haja sentenca condenatoria 

irrecorrivel, possivel sera a impetracao de ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 

648, V I , do CPP. Ora, se o recurso, entre nos, pressupoe uma decisao nao transita em julgado, 

no exemplo dado nao se pode considerar o habeas corpus como recurso. Nesse mesmo caso, 

se, em vez, de nulidade, j a houvesse ocorrido causa extintiva da punibilidade, mesmo 

transitada em julgado a sentenca condenatoria, impetravel seria a ordem de habeas corpus, 

com base no art. 648, V I I , do estatuto processual penal. E, pelas mesmas razoes, nao podera 

ser ele considerado recurso, que, no nosso sistema, pressupoe sempre decisao sem transito em 

julgado. E certo que, as vezes, o remedio heroico funciona como verdadeira medida destinada 

a impugnacao de uma decisao. Assim, se o Juiz recebe uma denuncia ou queixa, sem que haja 

suporte fatico, nao havendo, de consequencia, justa causa para a instauracao do processo, 

pode o reu impetrar ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 648, I , do CPP, e tal 

remedium juris exerce o papel de verdadeirb recurso. 1 

Ademais, o recurso e medida pela qual se impugna uma decisao. Por meio do habeas 

corpus pode ser impugnada uma sentenca, simples ato administrativo (como a prisao) e, ate 

mesmo, como veremos mais adiante, atos restritivos da liberdade ambulatoria, cometidos por 

particulars. Para que haja recurso, indispensavel se torna, de regra, a existencia de um ato 

jurisdicional. Para o habeas corpus, bastara a simples ameaca de violencia ou ameaca a 

liberdade de i r e vir. 

Trata-se de garantia individual destinada a fazer cessar o eonstrangimento ou a 

simples ameaca de constricao a liberdade de locomocao. 

Bastante pertinente as palavras de TOURTNHO FTLHO (1999, p. 536): 

A liberdade e um dos direitos fundamentals do homem, direito que nao pode 
sofrer quaisquer restricoes, senao as previstas em lei, e para assegurar tal 
direito, de maneira pronta e eficaz, a propria Constituieao, que e a Lei das 
Leis, deu ao homem, nacional ou estrangeiro, a garantia do habeas corpus. 
Este, embora nao seja o unico meio capaz de fazer cessar um eonstrangimento 
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ao direito de liberdade de locomocao, e, contudo, o mais rapido, o mais eficaz 
e o mais singelo. 

Nesse sentido, entendemos que, habeas corpus e uma acao constitucional de natureza 

mandamental, de supremacia, emanada do Poder constitucional, predominando a sua 

aplicacao vertical para decretar a nulidade de atos ou procedimentos eivados de vicios, 

caracterizados de indole absoluta, mesmo apos a ocorrencia da coisa julgada formal ou 

material. 

Trata-se de acao penal popular com assento constitucional: 

De natureza cautelar - nas hipoteses dos incisos I I , I I I , I V e V do art. 648, CPP; 

De natureza constitutiva negativa ou de natureza rescisoria - dependendo do caso -

nas hipoteses dos incisos V I e V I I do j a mencionado dispositivo; 

De natureza cautelar - constitutiva ou declaratoria - dependendo do caso, na hipotese 

do inciso I . 

Deve ser colocada a premissa de que todos os remedios constitucionais, segundo a 

doutrina tern natureza juridica duplice. Esta duplicidade se da porque os remedios podem ser 

analisados sob dois angulos: o do direito constitucional e outro do direito processual. Assim, ha 

duas analises sempre compativeis. Onde, sob o aspecto do direito constitucional, o habeas 

corpus e remedio constitucional e sob o aspecto processual, o habeas corpus e acao penal nao 

condenatoria. Visa tutelar direito do individuo e nao condena-lo. 

Ad conclusan, embora o habeas corpus venha previsto no Codigo de Processo Penal 

como recurso, e inconteste que sua estrutura juridica corresponde a uma verdadeira acao 

penal. 

2.3 Especies de habeas corpus 
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Pelo comando do art. 5,°, L X I I I , CF, esta autorizado dois tipos - especies - de HC: 

O preventivo - destinado a prevenir, evitar a ocorrencia de uma violacao a liberdade 

ambulatoria. Se concedido, expede-se um salvo-conduto - documento emitido pela autoridade 

judiciaria - visando conceder livre transito ao seu portador, de molde a impedir-lhe a prisao ou 

detencao pelo mesmo motivo que ensejou o seu pedido; 

Com isso, quando alguem se achar ameacado de sofrer violencia ou coacao em sua 

liberdade de locomocao por ilegalidade ou abuso de poder, bastara, pois, a ameaca de coacao a 

liberdade de locomocao, para a obtencao de um salvo conduto ao paciente. 

O liberatorio ou repressivo - objetiva a cessacao da efetiva coacao ao direito de ir e 

vir. Sera cabivel quando alguem estiver sofrendo violencia ou coacao em sua liberdade de 

locomocao por ilegalidade ou abuso de poder e pretende cessar esse desrespeito a liberdade de 

locomocao. 

E mister dizer que o preventivo e o habeas corpus propriamente dito. Este ocorre 

quando alguem, ameacado de ser privado de sua liberdade, interp5e-no para que tal direito nao 

lhe seja agredido, isto e, antes de acontecer a privacao de liberdade e, o repressivo ou 

liberatorio, e interposto quando ja ocorreu a "prisao", neste ato se pede a liberdade por estar 

causando ofensa ao direito constitucionalmente garantido. 

Ha que se salientar ainda, que para se ocorrer a possibilidade da impetracao do H.C,. 

deve-se ter presente o "fumus boni juris", que vem a ser a fumaea do bom direito e o 

"periculum im mora", que significa o perigo de se ocorrer dano irreparavel. 

2.4 Liminar em habeas corpus 

Uma das mais belas criacoes da nossa ju'risprudencia foi a da liminar em pedido de 

habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade. 
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Em ambas as especies de habeas corpus havera possibilidade de concessao de medida 

de liminar, para se evitar posslvel eonstrangimento a liberdade de locomocao irreparavel. 

M R A B E T E (1996, p. 765), lembra que: 

Embora desconhecida na legislacao referente ao habeas corpus, foi 
introduzida nesse remedio juridico, pela Jurisprudencia, a figura da 
'liminar', que visa atender casos em que a eassacao da coacao ilegal exige 
pronta intervencao do judiciario. 

Concluindo que: 

Como medida cautelar excepcional, a liminar em habeas corpus, exige 
requisites: o periculum in mora ou perigo na demora, quando ha 
probabilidade de dano irreparavel e o fumus boni iuris ou fumaca do bom 
direito, quando os elementos da impetracao, indiquem a existencia de 
ilegalidade. 

A liminar, sendo, como efetivamente e, providencia cautelar, exige, alem daquelas 

condicoes de toda e qualquer acao (possibilidade juridica do pedido, legitimidade para agir e 

interesse), o periculum in mora, isto e, aquele grave dano a que se referem os Regimentos dos 

Tribunals, ainda que provavel, e ofumus boni juris (a plausibilidade do direito substancial 

invocado por quern pretenda o writ). 

Nesse sentido, dispoe o art. 649 do Codigo de Processo Penal que, " no caso de 

concessao de liminar o ju iz ou o tribunal dentro dos limites da sua jurisdieao, fara passar 

imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a 

autoridade coatora". Trata-se aqui de habeas corpus liminar, sobre o qual, o projeto do 

indigitado codigo fala diretamente em "concedimento liminar da ordem" e que no vigente 

dispositivo so indiretamente se deduz. 

Vale ressaltar que esta subflgura nao se confunde com o habeas corpus preventivo, 

expresso no art.660, § 4°, porquanto numa o pedido content a alegacao da ameaca e o 
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peticionario permanece no gozo da liberdade, enquanto na outra j a esta constrangido 

ilegalmente em sua liberdade de locomocao. 

Embora os Regimentos Internos dos Tribunals, e em especial o do STF, admitam 

decisao liminar em processos de habeas corpus; nao obstante tal decisao guarde profunda e 

absoluta semelhanca com a liminar dos mandados de seguranca, nao se deve nem se pode 

confundi-las. Na segunda hipotese, a concessao da liminar comporta agravo regimental. Na pr i -

meira, nao. Essa dessemelhanca se justifica em face da propria finalidade do habeas corpus, e, 

demais disso, haveria extensa e desmedida inconciliabilidade com o procedimento 

sumariissimo do remedio heroico. 



CAPITULO 3 L E G I T I M I D A D E , A D M I S S I B I L I D A D E E COMPETENCIA 

3.1 Legitimidade 

A legitimatio ad causam ativa e passiva e condicao de procedibilidade da acao penal 

de habeas corpus. 

O artigo 654, do Codigo de Processo Penal, e taxativo em exortar que "o habeas 

corpus podera ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo 

Ministerio Publico". 

3.1.1 Legitimidade Ativa 

O habeas corpus pode ser literalmente proposto por qualquer um. Independe de 

capacidade civ i l , nacionalidade, sexo, profissao, estado mental, grau de alfabetizacao, etc. E 

mais, pode ser exercido em beneficio proprio ou alheio (habeas corpus de terceiro). Ha ainda a 

possibilidade da pessoa juridica impetra-lo em defesa de pessoa fisica e tambem pode faze-lo o 

representante do Ministerio Publico. 

O juiz , por sua vez, embora nao possa impetra-lo, podera concede-lo de oficio. Mas 

existe algo comum, a acao so podera ser proposta em favor de alguem que tenha sua liberdade 

de locomocao ameacada por ilegalidade ou abuso de poder. 

3.1.2 Legitimidade Passiva 

A acao devera ser impetrada contra o ato do coator, podendo este ser tanto uma 

autoridade (promotor de justica, delegado de policia, procurador etc) quanta um particular 
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(somente quanto ao quesito ilegalidade). O particular sujeito passivo de habeas corpus 

geralmente serao hospitais, clinicas, etc, isso porque ao particular em si, geralmente basta uma 

simples intervencao da policia para fazer cessar a coacao. 

De acordo com SIQUEIRA on line1 

O sujeito passivo do habeas corpus e o proprio coator, que podera ser tanto 
autoridade publica como particular. Mesmo que haja intervencao policial no 
crime de ameaca ou coacao a liberdade de locomocao, e livre a impetracao 
do habeas corpus, porque existem situacoes em que sera dificil ou 
impossivel a intervencao policial para cessar a coacao ilegal (internacoes em 
hospitais, clinicas psiquiatricas, etc). 

Embora o CPP refira-se a autoridade coatora, e pacifica a possibilidade de impetrar-se 

habeas corpus contra ato de particular. Deve-se observar que a Constituieao refere-se nao 

somente a "abuso de poder" (que poderia fazer pressupor ato de autoridade), mas tambem a 

"ilegalidade" (qualquer pessoa pode praticar uma ilegalidade). 

Exemplo de coacao a liberdade de locomocao praticado por particular seria a retencao 

de paciente em hospital particular em que se encontra internado ate que seja paga a conta ou a 

retencao, pelo empregador, de trabalhador em imovel rural para pagamento de eventuais 

dividas. 

Em resumo, qualquer pessoa, autoridade publica ou particular, pode ser considerada 

autoridade coatora para efeito de impetracao de habeas corpus. 

Como bem acentua NORONHA ( apud CAPEZ, 2005, p. 493): 

Prevalece o entendimento de que pode ser impetrado habeas corpus contra 
ato de particular, pois a Constituieao fala nao so em coacao por abuso de 
poder, mas tambem por ilegalidade. Um exemplo bem pratico, e o do filho 
que interna pais em clinicas psiquiatricas, para deles se ver livre. 

http://www.direitonet.com.br 

http://www.direitonet.com.br
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3.2 Admissibilidade 

As hipoteses de cabimento de habeas corpus estao dispostas no art. 648 do Codigo de 

Processo Penal. Sao elas: quando nao houver justa causa para a prisao; quando alguem estiver 

preso a mais tempo do que a lei determina; quando quern ordenou a coacao nao tiver 

eompetencia para faze-lo; quando ja houver cessado o motivo que originou a coacao; quando 

nao foi admitida a fianca, mesmo havendo a previsao da lei; quando o processo for 

manifestamente nulo ou quando estiver extinta a punibilidade do agente. 

Dado o intuito pragmatico da presente pesquisa, a seguir serao elencadas as 

ocorrencias que autorizam a concessao da ordem. 

Quando nao houver justa causa: justa causa e a existencia de fundamento juridico e 

suporte fatico autorizadores do eonstrangimento a liberdade ambulatoria. A hipotese trata da 

falta de justa causa para a prisao, para o inquerito e para o processo. So ha justa causa para a 

prisao no caso de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciaria 

competente, salvo nos casos de transgressao ou crime militar (CF, art. 5°, L X I ) . A prisao 

administrativa, prevista no art. 650, § 2° , do CPP, nao e cablvel diante da nova Constituieao. 

Falta justa causa para o inquerito policial quando este investiga fato atipico ou quando j a 

estiver extinta a punibilidade do indiciado. 

Quando alguem estiver preso por mais tempo do que a lei determina: a hipotese cuida 

do excesso de prazo na prisao provisoria. Em regra, o processo de reu preso deve estar 

encerrado dentro do prazo de oitenta e um dias. Sao dez para a conclusao do inquerito (art. 10), 

cinco para a denuneia (art. 46), ires para a defesa previa (art. 395), vinte para a inquirieao de 

testemunhas (art. 401), dois para diligencias do art. 499, dez para o despacho do requerimento 

feito por ocasiao do art. 499, seis para alegacoes finais (art. 500), cinco para diligencias ex 

officio (art. 502) e vinte para a sentenca. No Supremo Tribunal Federal, o entendimento 
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dominante e no sentido de que os prazos se contain separadamente, nao sendo possivel 

considerar que o eonstrangimento ilegal surja apenas quando se tiver excedido o total dos 

prazos, de modo que o excesso de uns possa ser compensado com a economia de outros. O 

excesso de prazo acarreta o relaxamento da prisao. A jurisprudencia tem entendido que esse 

prazo de oitenta e um dias so e contado ate o encerramento da instrucao criminal, nao ocor-

rendo excesso de prazo se o processo j a se encontrar na fase dos arts. 499 e 500 do CPP. 

Tratando-se de crime da eompetencia do Jiiri, pronunciado o reu, fica superada a alegacao de 

eonstrangimento ilegal da prisao por excesso de prazo na instrucao. No mesmo sentido, 

encerrada a instrucao criminal, fica superada a alegacao de eonstrangimento ilegal da prisao 

por excesso de prazo. Finalmente, nao constitui eonstrangimento ilegal o excesso de prazo na 

instrucao provocado pela defesa. 

Quando quern ordenar a coacao nao tiver eompetencia para faze-lo: so pode 

determinar a prisao a autoridade judiciaria dotada de eompetencia material e territorial, salvo 

caso de prisao em flagrante. A incompetencia absoluta do juizo tambem pode ser reconhecida 

em sede de habeas corpus. 

Quando houver cessado o motivo que autorizou a coacao; por exemplo, sentenciado 

que j a cumpriu sua pena, mas continua preso. 

Quando nao se admitir afianea, nos casos em que a lei a preve.- as hipoteses em que a 

lei preve a fianca encontram-se nos arts. 323, 324 e 335 do CPP. A Constituieao Federal, em 

seu art. 5°, L X V I , estabelece que "ninguem pode ser preso quando a lei admitir a prestaeao de 

fianca". 

Quando o processo for manifestamente nulo: a nulidade pode decorrer de qualquer 

causa, como falta de eondicao de procedibilidade (representacao nos crimes de acao penal 

publica condicionada), ilegitimidade ad causam (ofendido prop5e a acao penal publica ou vice-
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versa) ou processual (menor de 18 anos propoe acao penal privada), fncompetencia do juizo, 

ausencia de citacao ou de concessao de prazo para a defesa previa, alegacoes finals etc. 

Quando j a estiver extinta a punibilidade do agente: as causas extintivas da 

punibilidade estao enumeradas exemplificativamente no art. 107 do Codigo Penal. Se anterior 

a acao penal, a denuncia ou queixa nao pode ser recebida (CPP, art. 43, I I ) : 

Nao e admissivel o habeas corpus: 
Na vigencia do estado de sitio; 
Nos casos de punigoes militares; 
Em qualquer hipotese em que nao haja atentado contra a liberdade de 
locomogao; 
Contra pena de multa; 
Visando ao reexame ou a valoracao de provas; 
Visando ao trancamento de inquerito policial quando se vislumbra crime em 
tese; 

Contra o simples indiciamento em inquerito policial. 

Assim dispostas e devidamente embasadas em lei: 

E inadmissivel a impetracao de habeas corpus durante o estado de sitio (CF, arts. 138, 

caput, e 139,1 e I I ) . A vedacao se dirige apenas contra o merito da decisao do executor da 

medida, podendo ser impetrado o remedio se a coacao tiver emanado de autoridade 

incompetente, ou em desacordo com as formalidades legais. 

No caso de transgressao disciplinar, so nao cabe a impetracao se a punicao for militar 

(CF, art. 142, § 2 Q ) . Desse modo, tambem nao cabe habeas corpus contra imposicao da pena 

de exclusao de militar ou de perda da patente ou de luncao publica. 

E inadmissivel habeas corpus se nao ha atentado contra a liberdade de locomocao. 

Assim, nao cabe para eximir o paciente do pagamento de custas processuais. E nem quando j a 

extinta a pena privativa de liberdade. 

Nao cabe habeas corpus contra dosimetria da pena de multa, uma vez que, diante da 

Lei n. 9.268/96, nao existe mais possibilidade de esta pena ser convertida em privativa de 

liberdade, nao havendo como ocorrer constricao a liberdade de locomocao. Esse entendimento 
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foi recentemente surnulado, portanto, nao cabe habeas corpus contra decisao condenatoria a 

pena de multa, ou relativo a processo em curso por infracao penal a que a pena pecuniaria seja 

a unica cominada. 

Finalmente, nao se conhece de habeas corpus contra omissao de relator de extradicao, 

se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova nao constava dos autos, nem foi ele 

provocado a respeito. 

Nao se admite a impetracao visando exame aprofundado e valoracao de provas. 

3.3 Competencia 

De acordo com o CPP, art. 649 "o ju iz ou tribunal, dentro dos limites da sua 

jurisdicao, fara passar a ordem de habeas corpus impetrada, nos casos em que tenha 

cabimento, seja qual for a autoridade coatora". Mas a impetracao deve ser apresentada 

perante a autoridade superior aquela de quern parte a coacao, dispondo o artigo 650, § 1°, que 

"a eompetencia do ju iz cessara sempre que a violencia ou coacao provier de autoridade 

judieiaria de igual ou superior jurisdicao". 

Assim, se a coacao parte do Delegado de Policia (prisao em flagrante, instauracao de 

inquerito policial etc.), a competencia para apreciar o habeas corpus e do ju iz criminal, mas, 

findo o inquerito e remetidos os autos a Juizo, passa o ju iz a ser a autoridade coatora, sendo 

competente para apreciar a sua ilegalidade o orgao de segundo grau (tribunal competente).O 

juiz tambem e autoridade coatora se requisitar a instauracao do inquerito policial ou deferir 

requerimento do Ministerio Publico nesse sentido. Mas mero despacho de expediente do juiz 

no inquerito policial, como, p. ex., o de conceder dilacao do prazo, nao torna o ju iz 

autoridade coatora, que e ainda o Delegado de Policia. 
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Embora Constituic5es estaduais, como a de Sao Paulo, prevejam que e da 

competencia do Tribunal de Justica o habeas corpus quando o coator ou paciente for 

autoridade diretamente sujeita a sua jurisdicao, incluindo, portanto, o Promotor de Justica, a 

jurisprudencia se orientava no sentido de que caberia ao ju iz apreciar o pedido se o 

eonstrangimento fosse atribuido ao membro do Ministerio Publico quando requisitasse a 

instauracao do inquerito. 

O argumento de que nao havia norma valida que atribuisse tal competencia ao 

tribunal nao convencia, eis que ha inumeras hipoteses de competencia por prerrogativa de 

funcao firmadas pelas Constituic5es do Estado que sao tidas como constitucionais pelos 

tribunals, gerando suas consequencias legais. Hoje, porem, prepondera o entendimento 

contrario. A requisicao do MP e ordem, contem uma exigencia que nao pode ser indeferida. 

Logo, o orgao do M P requisitante do inquerito policial, que se pretende trancar, assume a 

condieao de autoridade coatora. 

Assim, a competencia para apreciar o pedido de habeas corpus e do tribunal a que 

caiba julgar em grau de recurso os crimes atinentes a persecucao, ou seja, o Tribunal de 

Justica, alias, segundo posicao da Procuradoria Geral de Justica do Estado de Sao Paulo, 

(Const. Estadual, art. 74, I V ) : 

O habeas corpus impetrado contra ato do Promoter de Justica devera ser 
apreciado pelo Tribunal de Justica do Estado, competente, ratione 
personae, para processo e •' julgamento daquela' autoridade nos crimes 
comuns e de responsabilidade. 

Tese 282 para recursos extraordinarios e recursos especiais, excetuando-se, 

evidentemente, o que cabe ao Tribunal de Alcada ratione materiae. 

Tratando-se de requisicao de integrante do Ministerio Publico^ da Uniao, inclusive os 

do Distrito Federal e dos Territorios, a competencia para apreciar o writ e do Superior 

Tribunal de Justica. 
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O artigo 650 do CPP refere-se a competencia do Supremo Tribunal Federal (inc. 1) e 

dos Tribunals de Apelacao (inc. I I ) , mas deve ser interpretado a luz da Constituieao Federal 

de 1988, que fixa a competencia para apreciacao de habeas corpus diante da funcao exercida 

pelo paciente ou coator. Segundo o artigo 102,1, d: "Compete ao Supremo Tribunal Federal 

processar e julgar originariamente o habeas corpus sendo o paciente qualquer das pessoas 

referidas nas alineas anteriores (Presidente da Republica, Vice-Presidente, membros do 

Congresso Nacional, seus proprios Ministros, Procurador-Geral da Republica, Ministros de 

Estado, membros dos Tribunais Superiores, Ministros do Tribunal de Contas da Uniao e 

chefes de missao diplomatiea de carater permanente)" e de acordo com o mesmo artigo e 

inciso, alinea, quando o coator ou paciente for tribunal, autoridade ou funcionario cujos atos 

estejam sujeitos diretamente a jurisdicao do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime 

sujeito a mesma jurisdicao em uniea instancia. 

Diante desse ultimo dispositivo, persiste a competencia do STF para processar e 

julgar originariamente habeas corpus cujo coator e qualquer tribunal (Tribunais de Alcada, 

Tribunais de Justica, Tribunais de Justica Mil i tar Estadual, Tribunais Regionais Federals e 

Tribunais Superiores Federals), dessa competencia se exclui apenas a hipotese em que o 

habeas corpus originario e mero substitutivo do recurso ordinario cabivel para o Superior 

Tribunal de Justica, quando competira tambem a este a competencia para julga-lo. Mas, de 

acordo com os arts. 102, 1, d, e 105, I I , a, cabe ao STF impetracao originaria do mandamus 

contra decisao denegatoria de recurso ordinario constitucional em que o STJ, negando 

provimento, torna-se coator. 

Recorde-se, ainda, que nao cabe habeas corpus originario para o Tribunal Pleno do 

STF das decis5es da Turma, ou do Plenario, proferida em habeas corpus ou no respectivo 

recurso. Cabe-lhe porem julgar pedido contra decisao de Turma do Superior Tribunal de 

Justica. 
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Quanto ao Superior Tribunal de Justica, eabe-lhe julgar originariamente os habeas 

corpus sendo pacientes ou coatores os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, os 

desembargadores dos Tribunais de justica do Estado e do Distrito Federal, os membros dos 

Tribunais de Contas do Estado e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais Regionais 

Federals, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municipios e os do Ministerio Publico da Uniao, ou coator Ministro 

de Estado, ressalvada a competencia da Justica Eleitoral. 

Aos Tribunais Regionais Federals compete processar e julgar, originariamente, o 

habeas corpus quando a autoridade coatora for ju iz federal (art. 108,1, d). Dispoe .1 Sumula 

10 dos Tribunais Regionais Federals: "Compete ao Tribunal Regional Fedem i conhecer de 

habeas corpus quando o coator for Juiz do Trabalho". 

Alem disso, as Constituieoes estaduais, em complementacao, referem-se a com 

petencia dos Tribunais de Justica e de Alcada para julgar o pedido de habeas corpus 

incluindo a competencia originaria quando o coator ou paciente for autoridade diretamente 

sujeita a sua jurisdicao. Residualmente, cabe ao ju iz de direito a competencia para processar e 

julgar habeas corpus em que e autoridade coatora ou paciente preso e nao sujeita a outra 

jurisdicao. 

E sempre bom lembrar que nao se pode tomar conhecimento do pedido de habeas 

corpus o ju iz ou tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou implicitamente, o ato 

considerado ofensivo a liberdade fisica do paciente. Assim, se a coacao e atribuida ao juiz , a 

competencia para apreciar o pedido e do Tribunal de Justica ou de Alcada, mas se for ela 

confirmada por essa corte, por exemplo em apelacao, passa a ser esta corte a autoridade 

coatora, sendo a competencia para o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, 

ja se tem decidido que tal principio nao se aplica quando se trata de revisao, de ambito 
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restrito, se no julgamento desta nao se apreciaram as questoes suscitadas agora no pedido do 

writ. 

A competencia para processar e julgar Habeas Corpus ira sempre depender de qual 

autoridade praticou a coacao ilegal. Sendo assim, alem do ju iz federal e do de direito de 

primeira instancia, existindo prerrogativa de funcao da autoridade coatora o processo podera 

ser da competencia do Tribunal de justica, do Superior Tribunal de Justica ou do Supremo 

Tribunal federal. 

E possivel a concessao de medida liminar em habeas corpus, mas a peticao inicial 

precisa estar instruida de forma a evidenciar a ilegalidade da coacao. 



CAPITULO 4 IMPETRACAO, PROCESSAMENTO, JULGAMENTO E EFETIOS DO 
HABEAS CORPUS 

4.1 Impetracao 

Normalmente, o pedido de habeas corpus e formulado por meio de peticao 

circunstanciada, que devera conter: indicacao do orgao a quern e dirigida (Juiz ou Presidente 

de Tribunal); o nome da pessoa que sofre ou esta ameacada de sofrer violencia ou coacao e o 

de quern exercer a violencia, coacao ou ameaca; a declaracao da especie de eonstrangimento 

ou, em caso de simples ameaca ou coacao, as razoes em que funda o seu temor; a assinatura 

do impetrante, ou de alguem a seu rogo, quando nao souber ou nao puder escrever; e a 

designacao das respectivas residencias. 

A impetracao do habeas corpus pode ser feita por qualquer pessoa, denominada 

impetrante. 

Admite-se a impetracao por telegrama, radiograma ou telex, dependendo da 

urgencia, contando que a linguagem laconica nao prejudique a exigencia do art.654, §1°, a, b 

e c, do CPP. Nesse caso, a firma deve ser autenticada a as estacoes expedidoras e receptora 

devem fazer alusao a tal circunstancia. Nada impede, tamoem, que o pedido seja feito atraves 

de fax, tomando-se contudo, o cuidado de se da autenticidade ao pedido. 

No habeas corpus, usam-se as expressoes: paciente, para designar a pessoa que sofre 

ou esta ameacada de sofrer um eonstrangimento ilegal; impetrante, a pessoa que pede a 

ordem de habeas corpus; impetrada, a autoridade a quern e dirigido o pedido; coator, a 

pessoa que exerce ou ameaca exercer o eonstrangimento; e, finalmete, detentor, a pessoa que 

detem o paciente. 
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Embora nao se exija a capacidade postulatoria para impetracao de habeas corpus, ela 

se torna indispensavel para a impetracao de recurso e, ate mesmo, para a sustentacao oral dos 

tribunais. 

A liminar e admissivel, se os documentos que instruirem a peticao evidenciarem a 

ilegalidade da coacao (CPP, art. 660, § 2 a ) . De natureza cautelar, ao contrario, e a concessao 

liminar do habeas corpus que, embora nao expressamente autorizada pela lei, se esboea em 

doutrina, na esteira da concessao in limine do mandado de seguranca. 

Obs.: Reiteracao de pedido de habeas corpus, so e possivel ser necessario quando 

haja novos fundamentos de fato ou de direito, que ja nao tenham sido analisados no pedido 

anterior. 

4.2 Processamento 

Como vislumbrado anteriormente, o habeas corpus nao e um recurso, mas autentica 

acao penal que pode, tranquilamente, ser tida como de conhecimento, j a que atraves dela se 

leva ao conhecimento do Estado-juiz a existencia de um eonstrangimento ilegal ou sua 

ameaca, pedindo-lhe a tutela do ius libertatis. 

Assim sendo, a acao penal de habeas corpus, alem de seu carater subjetivo, Ostenta 

um outro, a exemplo das demais acoes, cujo f im e instrumental: provocar a atividade 

judicante, a jurisdicao do juiz: "o orgao jurisdicional nao se move por si, se nao tern alguem 

que o requeira ou estimule". E o principio do neprocedat iudex ex officio, aliado outro que lhe 

e conseqiiente, qual seja o da iniciativa das partes. 

Entretanto, convem ressaltar que no campo do writ of habeas corpus, o magistrado 

podera, em processo de sua competencia, expedir de oficio ordem de habeas corpus, quando 

ficar evidenciado que o sujeito sofre ou esta na iminencia de sofrer coacao ilegal em sua 
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liberdade fisica, conforme o permissivo legal estampado no § 2°, do art. 654, do Codigo de 

Processo Penal, tendo em linha de consideracao o interesse publico que a liberdade 

individual quando indevidamente coarctada ou ameacada de se-lo reclama por uma tutela 

imediata, mesmo sem a devida provocacao. A eloquencia, a provocacao da atividade 

jurisdicional de oficio, in casu, se constitui na unica excecao no ambito do Direito Processual 

Penal patrio e em nada desnatura o principio sobredito. 

Para a obtencao da providencia jurisdicional que emerge do pedido de habeas 

corpus indeclinavel se torna que o orgao jurisdicional competente para conhece-lo e decidi-

lo pratique uma serie de atividades, que sejam cumpridos inumeros atos que se sucedem 

dentro de um periodo temporal, in casu breve, cujo conjunto e considerado uma unidade em 

vista do fim que os reune. A esta unidade se da o nome de processo judicial. 

Portanto, a acao penal de habeas corpus gera juridicamente o aparecimento do 

processo, fim instrumental para a realizacao e escopa da iurisdictio, j a que por meio dele o 

Estado-juiz vai externar a providencia jurisdicional pleiteada pelo writ, compondo o litigio 

que lhe serve de conteudo; lide essa formada entre aquele que sofre a coacao ou a ameaca ao 

seu direito de ir, vir e ficar, enfim a sua liberdade fisica, e o Estado representado pela 

autoridade coatora ou entao pelo particular, quando o ato de eonstrangimento dele provier. 

Como assenta Fredcrico Marques (apud MOSS I N . 2000, p. 168): 

O habeas corpus, quando impetrado, da origem a constituieao de processo 
de igual nome, o qual, segundo ja foi acentuado, tera a natureza da tutela 
jurisdicional invocada. Tal tutela sera cautelar, constitutiva ou declaratoria. 

A relacao juridico-processual do habeas corpus se movimenta atraves do pro-

cedimento sumariissimo, j a que em lugar de ser citada a autoridade coatora, ou lhe serao 

requisitadas as informacSes (art. 661, CPP) ou, se for o caso, sera ordenada a apresentacao 

do paciente, desde que se encontre preso (art. 657, CPP), para os fins objetivados pelo art. 
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660, caput, do Codigo de Processo Penal (interrogatorio).'Ainda, caracterizada fica tambem 

sua qualidade sumariissima, pelo fato de que efetuadas as diligencias e interrogado o 

paciente, se isto for necessario, o ju iz deeidira, fundamen-tadamente, dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas (art. 660, CPP), ou o relator colocara o processo em mesa para o julgamento na 

primeira sessao, conforme norma preponderante nos Regimentos Internos dos tribunais. 

Por outro lado, o processo penal de habeas corpus findar-se-a com decisao de merito 

de carater definitivo, quando o ju iz compor a lide atraves de regular iudicium ou por sentenca 

terminativa quando o writ apresentar-se como inadmissivel por falta de alguma eondicao de 

procedibilidade, cuja analise sera feita no item subsequente, ou quando estiver prejudicado o 

pedido liberatorio, por ter cessado a violencia ou a coacao ilegal (art. 659, CPP). 

Tendo o habeas corpus precipuamente a natureza juridica de acao penal de co

nhecimento, nada mais evidente e logico que a supradita acao devera reunir as condic5es 

legais, sob pena de inepcia. 

O processo de habeas corpus, como qualquer outro, e formado por uma 

complexidade de atos, chamados de processuais, que se sujeitam a um disciplinamento 

normativo quanto ao seu desenvolvimento coordenado. 

Nao seria concebivel que se permitisse a formacao de uma relacao juridico-

processual de habeas corpus sem a exigencia do cumprimento de requisitos previos para 

admissibilidade do julgamento do pedido quanto ao seu merito. 

Aqui , como em qualquer outro processo, a acao penal para ter inicio devera se 

comfortar com as exigencias previas consubstanciadas em regras de Direito Processual, 

evitar a realizacao inutil dos atos que compoem o procedimento. Portanto, para que o 

impetrante obtenha a prestacao jurisdicional de merito suscitada em seu habeas corpus, 

indeclinavel se faz que a acao penal por ele intentada reuna as condic5es de procedibilidade 

em sentido estrito. 
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Dessa forma: recebida a peticao, se o reu estiver preso, o ju iz podera determinar que 

seja imediatamente apresentado, em dia e hora que designar; o paciente preso so nao sera 

apresentado no caso de grave enfermidade ou de nao estar sob a guarda do pretenso coator 

(CPP, art. 657, capuf); o ju iz podera ir ao local em que o paciente estiver, se este nao puder 

ser apresentado por motivo de doenca; em seguida, o juiz podera determinar a realizacao de 

alguma outra diligencia que entender necessaria e interrogara o paciente, decidindo dentro do 

prazo de vinte e quatro horas; na pratica, recebida a peticao, o ju iz requisita informacdes da 

autoridade coatora, dentro do prazo que fixar, e, em seguida, decide, contudo, convem 

lembrar que a lei so fala em informacoes, quando a impetracao se der perante tribunal (CPP, 

art. 662); o Ministerio Publico nao se manifesta no procedimento de habeas corpus, quando 

impetrado perante ju iz de direito, somente quando a impetracao for perante tribunal. 

4.3 Julgamento e efeitos 

i 

Conforme regra processual estampada no art. 662, do Codigo de Processo Penal, "se 

a peticao contiver os requisitos do art. 654, § 1, o presidente, se necessario, requisitara da 

autoridade indicada como coatora informac5es por escrito". 

Pelo que se extrata da licao expendida por TOUT^lNHO F I L L H O (Ob. Cit. p. 439), a 

requisicao de informacoes a autoridade coatora e facultativa: 

Impetrado o writ e estando o pedido em ordem, isto e, conforme ao disposto 
nas alineas a, b, e c, do § l a do art. 654, o Juiz ou o Tribunal, se entender 
necessario, podera requisitar a autoridade tida como coatora as necessarias 
informacoes sobre o eonstrangimento ou ameaca de eonstrangimento a 
liberdade ambulatoria, por violencia ilegal, deduzido do petitum. 

Recebida a peticao de habeas corpus, o ju iz , se Julgar necessario e estiver preso o 

paciente, mandara que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. 
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Em caso de desobediencia, sera expedido mandado de prisao contra o detentor, o qual sera 

processado na forma da lei, e o ju iz providenciara para que o paciente seja tirado da prisao e 

apresentado em juizo. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo escusara a sua 

apresentacao, salvo grave enfermidade do paciente; ou se ele nao estiver sob a guarda de 

pessoa a quern se atribui a deteneao; ou se o comparecimento nao tiver sido determinado pelo 

ju iz ou pelo tribunal (CPP, art. 656-657). 

A dispensa de apresentacao do paciente em juizo e inovacao do moderno direito 

brasileiro, surgiu da jurisprudencia quase constante do Supremo Tribunal Federal a partir da 

ultima decada do seculo passado. Na Inglaterra, a ordem nao e expedida, se o paciente preso, 

sem ser antes apresentado a Corte. E no Brasil, ainda a Consolidacao referente a justica 

Federal (Dec. n° 3.084, de 1898) so eximia o comparecimento pessoal, achando-se solto ou 

ausente o coacto, provado impedimento ou justa causa, a falta do que a ordem estaria 

prejudicada (art. 370). 

Com o condicional "se julgar necessario", o Codigo, contrario sensu, admite que o 

ju iz contemple a hipotese de irrelevancia da apresentacao do paciente, quer esteja preso quer 

em liberdade. O que sobreleva e a randamentacao da ordem, tenha sido ou nao ouvido o 

paciente. 

De acordo com o art. 657, paragrafo unico do CPP: "o ju iz podera ir ao local em 

que o paciente se encontrar, se este nao puder ser apresentado por motivo de doenca". 

Efetuadas as diligencias, inclusive com a declaracao do detentor sobre a ordem de 

quem o paciente esta preso, e interrogado o paciente, se necessario, o ju iz decidira 

fundamentadamente dentro de vinte e quatro horas. Se o ju iz ou o tribunal verificar que 

cessou a violencia ou coacao ilegal, julgara prejudicado o pedido (CPP, arts. 658-660). 

Se a decisao for favoravel ao paciente, sera logo posto em liberdade, salvo se por 

outro motivo dever ser mantido em prisao. Se os documentos que instruirem a peticao 
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evidenciarem a ilegalidade da coacao, o ju iz ou o tribunal ordenara que cesse imediatamente 

o eonstrangimento. Se a ilegalidade decorrer do fato de nao ter sido admitido a prestar 

fianca, o ju iz airbitrara o valor desta, que podera ser prestada perante ele, remetendo nesse 

caso, a autorida os respectivos autos para serem anexados aos do inquerito policial ou aos 

do processo judicial. Sera incontinenti enviada copia da decisao a autoridade que tiver 

ordenado a prisao ou tiver o paciente a sua disposicao, a f im de juntar-se aos autos do 

processo (art. 660, §§ 1 °, 2° , 3° e 5°). 

A concessao do habeas corpus nao obstara nem pora f im ao processo, desde que 

este nao esteja em conflito com os fundamentos daquela (art. 651); se o habeas corpus for 

concedido em virtude de nulidade do processo, este sera renovado (art. 652). 

A decisao do habeas corpus nao produz coisa julgada, nem influi , em regra, sobre a 

marcha do processo com que tern afinidade. Por isso, nao suspende nem interrompe a 

marcha deste, o qual nao perde sua eficacia com a pronuncia ou a condenacao do paciente, e 

pode ser renovado, desde que nao seja pelo motivo que constou do anterior, ou desde que 

ocorram novos fundamentos, ou se exibam novos documentos que possam comprometer a 

decisao ultima proferida. 

Quando o paciente estiver preso em lugar que nao seja o da sede do juizo ou tribunal 

que conceder a ordem, o alvara de soltura sera expedido pelo telegrafo, se houver, 

mencionando-se no telegrama que a firma do ju iz esta autenticada (art. 660, combinado com o 

art.289, paragrafo unico, in fine). Nao havendo comumcacao mais rapida, a transmissao da 

ordem far-se-a por via postal. 

O CPP em seu art. 655 afirma que: 

O carcereiro ou o diretor da prisao, o escrivao, o oficial de justica ou 
autoridade judiciaria ou policial que embaracar ou procrastinar a expedicao 
de ordem de habeas corpus, as informacoes sobre a causa da prisao, a 
conducao e apresentacao do paciente ou a sua soltura, incidira em multa, 
sem prejuizo das penas que possa incorrer. 
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As multas serao impostas pelo Juiz ou Tribunal que julgar o feito. 

Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, sera condenada nas 

custas a autoridade que, por ma-fe ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coacao. 

Nesse caso, sera remetida ao Ministerio Publico copia das pecas necessarias para ser 

promovida a responsabilidade (art. 653). 

O habeas corpus so e admitido em caso de coacao ilegal, o que quer dizer a mesma 

coisa que abuso de poder. A condenacao a que o dispositivo do Codigo Processual se reporta 

nao incide sobre todos os casos de prisao relaxada por habeas corpus, porem apenas quando o 

abuso de poder for evidente, ou gritante, e quando a prisao resultar de ma-fe da autoridade. 

E nesse mesmo diapasao podemos observar que: 

A concessao de habeas corpus liberatorio implica seja que o paciente posto em 

liberdade, salvo se por outro motivo deva ser mantido na prisao (art. 660, § 1); se a ordem de 

habeas corpus for concedida para evitar ameaca de violencia ou coacao ilegal, sera expedido 

ordem de salvo-conduto em favor do paciente; se a ordem for concedida para anular o 

processo, este sera renovado a partir do momento em que se verificou a eiva (CPP, art, 652); 

quando a ordem for concedida para trancar inquerito policial ou acao penal, esta impedira seu 

curso normal; a decisao favoravel do habeas corpus pode ser estendida a outros interessados 

que se encontrem na situacao identica a do paciente beneficiado (art. 580 do CPP, aplicavel 

por analogia); cabe recurso em sentido estrito da decisao do juiz que conceder ou negar a 

ordem de habeas corpus (CPP, art. 581, X ) ; cabe recurso oficial da concessao (CPP, art. 

574,1). 



CONSIDERAgOES FINAIS 

Neste trabalho, teve-se a intencao de dar uma visao sistemica do instituto do habeas 

corpus, previsto na Magna Carta, outorgada em 05.10.88. Habeas corpus, etimologicamente, 

significa em latim, "Que tenhas o teu corpo". A expressao completa e habeas corpus ad 

subjiciendum. E uma garantia constitucional outorgada em favor de quern sofre ou esta na 

iminencia de sofrer coacao, ameaca ou violencia de eonstrangimento na sua liberdade de 

locomocao por ilegalidade ou abuso de poder da autoridade legitima. Alem disso, serve como 

instrumento de controle da legalidade do processo penal. 

O instituto do habeas corpus tem sua origem no Direito Romano, no qual todo 

cidadao podia reclamar a exibicao do homem livre detido ilegalmente por meio de uma acao 

privilegiada que se chamava interdictum de libero homine exhibendo. 

Foi o primeiro remedio a integrar as conquistas liberals. Denota-se sua presenca na 

Inglaterra antes mesmo da Magna Carta de 1215, mas, foi esta que lhe deu a primeira 

formulacao escrita, sendo outorgada pelo Rei Joao "sem Terra, em 19 de junho de 1215. O writ 

of habeas corpus evoluiu, no in i t io nao era vinculado a ideia de liberade de locomocao, mas 

ao conceito de due process of law. Alguns autores apontam a sua origem no reinado de Carlos 

I I , sendo editada a Petition of Rights que culminou com o Habeas Corpus Act de 1679. Em 

1816, ainda na Inglaterra, esse direito ampliou seu campo de atuacao e incidencia. 

No Brasil, o habeas corpus nao ingressou formalmente na Constituieao do Imperio, 

foi instituido pela primeira vez no Codigo de Processo Penal de 1832, e elevou-se a regra 

constitutional na Carta de 1891. 

O habeas corpus tem natureza juridica de' acao constitucional penal, rito 

especialissimo e um procedimento isento de custos, isto e, gratuito. Tem como objeto evitar 

ou cessar violencia ou ameaca na liberdade de locomocao, por ilegalidade ou abuso de poder. 
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Nao se trata de uma especie de recurso, e um remedio destinado a tutelar o direito de 

liberdade de locomocao, liberdade de ir, vir, parar e ficar. 

Qualquer cidadao, nacional ou estrangeiro, independentemente de capacidade c iv i l , 

politica, profissional, de idade, sexo, profissao, estado mental, pode fazer uso do habeas 

corpus, em beneficio proprio ou alheio. Nao ha impedimento tambem para o analfabeto, que 

pode, desde que alguem assine a peticao a seu gozo, ajuizar a acao de habeas corpus. 

De nada impede tambem que a pessoa juridica impetre habeas corpus em favor de 

terceira pessoa (fisica), e que o impetrante desista da acao de habeas corpus. 

O sujeito passivo do habeas corpus e o proprio coator, que podera ser tanto 

autoridade publica como particular. Mesmo que haja intervencao policial no crime de ameaca 

ou coacao a liberdade de locomocao, e livre a impetracao do habeas corpus, porque existem 

situac5es em que sera dif ici l ou impossivel a intervencao policial para cessar a coacao ilegal. 

Diante do exposto, pode-se admitir que em qualquer situacao de cerceamento de 

liberdade de locomocao, cabera a impetracao do remedio constitucional habeas corpus, 

ressaltando-se a possibilidade juridica da impetracao deste para livrar o paciente da punicao, 

quando a restricao da liberdade for aplicada ao arrepio da'legalidade ou com abuso de poder, 

sendo que a justica competente e a comum. 

Como se pode depreender, trata-se de um remedio extremamente poderoso que, se 

corretamente conhecido pelo povo do Brasil, pode transformar a sociedade tao desigual em 

outra, em que, certamente, havera cerceamento da liberdade de ir, vir e ficar, mas 

devidamente minimizado. O importante e que esse instrumento, calcado nos mais altos ideais 

de democracia, liberdade e justica, seja efetivamente utilizado. 

Encontra o habeas corpus seu amparo no inciso L X V I I I do artigo 5° que afirma que 

"conceder-se-a o referido remedio constitucional sempre que alguem sofrer violencia ou 
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coacao em sua liberdade de locomocao, por ilegalidade ou abuso de poder". Ha ainda um elo 

com o inciso X V do mesmo artigo que preve a liberdade de locomocao dentro do pais. 

Como j a citado anteriormente, o habeas corpus estabelece um elo com o inciso X V 

do artigo 5° da CF. Nesse inciso trata-se o bem juridico protegido pela acao: a liberdade. O 

habeas corpus nao visa no entanto tirar o condenado da cadeia simplesmente, mas proteger o 

sentenciado que ainda pode recorrer e cuja condenacao poderia ser equivocada, alem de lhe 

trazer maleficios. 
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ANEXO 



EZCEEENTISSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOS PRESIDENTS DOEGMEGIO 
TRIE UNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PA UL O. 

Observacao: Por prevencao a Colenda 5* Carnara Criminal 

Os advogados Mario de Oliveira Fiflio e Mario Sergio de Oliveira, ambos regular e forrnalmente inscntos na 
E. Ordem dos Advogados do Btasfl, Seccao de Sao Paulo, sob os n°s 54.325 e 142.871, vem, a presenca de 
Yossa Excelencia, com fundamento no artigo 5°, inciso L X V I I I , da Carta PoHtica de 88 e artigos 647, 648 e 
segurntes do Codigo de Processo Penal, impetrar com P E D I D O D E IJMENLAR a presente ordem de 

HABEAS CORPUS 

em favor da Paciente SUZANELOUISE VON MICHTHOFEN, brasfleira, maior, solteira, portadora da 
cedula de identidade rg n° 33.041.325-9 — SSP/SP, residente na rua Wilza Medeiros iVfartins, n° 340, apto 13, 
Morumbi, Sao Paulo, Capital, atualmente recolhida presa a disposicao da Justica Publica No Centro de 
Ressocializacao de Rio Claro, contra a MMa. AUTORIDADE fUDICLARIA PRESIDENTS DO 
EGREGIO PRIMEIRO TRIBUNAL DO JURIDA CAPIT/AL em razao dos segurntes motrros de 
fato e de direito a seguir ardculadarnente expostos. 

I - SINTESE DOS FATOS 

Ve-se a Paciente pronunciada no processo criminal em tramite perante o E. Primeiro Tribunal do Jiiri da 
Capital, autuado sob o n ° 052.02.004354-8, pronunciada no artigo 121, paragrafo 2°, incisos I , EH e W, cc. 
artigo 29, por duas vezes, artigo 347, paragrafo unico, cc. artigo 29, todos do Codigo Penal. 
O feito encontra-se com julgamento designado para o dia 05 de junho de 2006, apesar da decisao de 
pronuncia nao ter transitado em julgado, pois pendente de apreciacao de agravo de despacho autuado sob o 
n° 429367.3/0-04, ainda na esfera de e. SodaMcio, aguardando subida dos autos ao STJ. 

A Paciente foi presa preventivamente em 08 de novembro de 2002, e solta em 29 de junho de 2005, por 
forca de decisao judicial exarada pela Colenda 6 a Turma do E. Supenor Tribunal de Justica nos autos HC n° 
41182, relator Ministro Helio Quaglia Barbosa. 

Decorndo o lapso de 10 meses de liberdade, apos a midia veicular materia jornalistica em 09 de abril de 
2006, sobre os fatos com entxevista da Paciente, a requerrmento do Ministerio Publico, decretou-se 



novamente, em 10 de abril de 2006, a prisao preventiva para protecao de um informante e garantia da 
ordem publica. 

E a sintese do necessario-

I I - PXELZMZNAR DE ESCIARECIMENTO FATICO 

Indisfarcaveis as conseqiiencias negativas suportadas pelo advogado quando patrocina a defesa de acusados 
em causas antipaticas a populacao, a qual, forma sua convicqao sobre o assunto pela imprensa, dependendo 
do mteresse desta com relacao ao caso. 

A indignacao da opiniao publica contra o delito em si e transferida para a pessoa do advogado, confundido 
como defensor do crime praticado e nao da pessoa acusada de cometedo, nesse sentido vem a imprensa por 
puro sensasiolanismo, processar, julgar, condenar e executar a pena, invariavelmente, contra a honra do 
profissional. 

Nao foi diferente no caso Richthofen, quando o programa dominical "Fantastico", jogou seus holofotes 
contra os advogados da acusada, utilizando-se de uma fita editada, montada com cortes e emendas, tentando 
passar uma imagem negativa dos profissionais, quando um deles conversava com a clients, de maneira 
reservada e pessoalmente, como, alias, lhe garante a Lei Federal 8.906/94, dandodhe orientacao sem 
mandardhe montar prova, plantar testemunha, forjar documento ou coisa que o valha. 

O fato repercutiu na imprensa national tendo entidades como a Associacao dos Advogados Criminals do 
Estado de Sao Paulo — ACRIMESP-, e profissionais do quilate de Miguel Reale Jr., Antonio Ruiz Filho, 
presidente da imporiantissirna 'Associacao dos Advogados de Sao Paulo — AASP , Rui Celso Reale Fragoso 
(ex-presidente do Instituto dos Advogados de Sao Paulo - IASP), David Teixeira de Azevedo (professor de 
Direito Penal do Largo de Sao Francisco - LTSP) , Francisco Lobo da Costa Ruiz (Presidente da Comissao 
de Defesa da Advocacia Nticleo Criminal da OAB/SP) , Paulo Sergio Leite Femandes, Luiz Nassif 
(jomalista da Folha de Sao Paulo) , entre tantos outros profissionais do direito que se manifestaram em 
importantes e serios sites juridicos como "Conjur" e "Mgalhas", saido em defesa publica pelos meios de 
divulgacao, do comportamento dos advogados, condenando a emissora pela ilicita interceptacao da 
comunicacao entre advogado e diente, tomando-a publica. 

Novamente neste dorningo ultimo, 16 de abril, em razao das duras criticas vindas dos mais variados 
segmentos da sociedade, contra o programa "Fantastico", a emissora requentou o assunto, mas agora ja em 
indisiarcavel torn de justificacao do seu espurio, arbitrario e ilicko procedimento, buscando dar ares de 
isencao e de lisura naquilo que ja esta obvio nao o ser, prindpalmente com relacao ao acordo feito por 
escrito com os defensores sobre o conteiido da reportagem, edicao e outros detalhes. 

Mas, coisa extrapolou os Emites e a prisao preventiva da ora Paciente foi novamente decretada, sendo 
saciado o desejo da opiniao publica em razao daquela materia jomalistica apresentada. Motivacao fitica ou 
juridica para a adogao da medida extrema (a qual sera guerreada adiante) pouco rmportou, o real interesse 
era prender Suzane. A imprensa pressionava e a opiniao publica exigia. A lei ora a l e i -
Em razao da descomunal e irrefreavel forca da midia, ha de se recordar, casos de exaitacao da populacao 
impulsionada pela imprensa, exigindo punicao legal de forma antecipada e logrando condenacao moral 
irreversivel, de acusados que ao final se se comprovaram rnocentes, lembrando os casos da "Escola Base" e 
"Bar Bodega", entre outros de menor repercussao. Ainda necessario ressaltar e rememorar a influencia nao 
da informacao, mas, da formacao da conviccao da populacao sobre deterrninado assunto, principalmente os 
das esferas, policial e criminal, a milionaria producao da minisserie de televisao sob o titulo "Quern ama nao 
mata", levada ao ar e encerrada as vesperas da realizacao do segundo julgamento do entao reu, Doca Street, 
duramente atacado pela imprensa que exigia a sua condenacao e a conseguru. 



A emissora sera acionada para o direito de resposta pelos advogados, como tambem e ainda, exigida a 
entrega da fita bruta gravada, sem cortes e edicoes, quando ehtao a verdadeira farsa urdtda surgira. 

Esses senhores Desembargadores os esdarecimentos entendidos como imprescindiveis pelos defensores 
que subscrevem o presente wnt. 

HI-DA DECRETA CAO DA PRISAO PREVENTTVA E DA SUA ILEGALIDADE MANIFEST A 

E m rmediato atendimento ao requenmento formulado pelo Ministerio Publico para a decretacao de prisao 
preventiva contra a ora Paciente, a MMa. Autoridade Coatora, decretou-a nos seguintes termos: 

"... As notidas tra^idaspelo Ministerio Publico, agora, tradu^em um verdadeim riscopara a testemunha dofiito, 
bem como a aplicacao da Id penal". 

Com efeito, o document© de fis., colacionando reproducio de fotografia da re, em companhia 
supostamente, de sua avo, deixa evidente que esta ao seu alcance a testemunha Andreas.... 

Mais do que garantir a aplicacao da leio penal e proteger uma testemunha, tem-se a necessidade de garantir a 
perfeita ordem de julgamento da re e dos demais acusados, uma vez que se nota a clara intencao de criar 
fatos e situacoes novas modifkando, indevidamente, o panorama processual. Aos senhores jurados devera 
ser assegurado o direito, constitucional, de julgamento pelas provas dos autos, o que se visa garantir, 
tambem, pela presente. (transcricao do texto conforme o original) 

Cedico o entendimento de todos os tribunals criminals do pais, a necessidade de se fundamental com dados 
objetivos e comprovados a imposicao da prisao cautelar, em respeito aos regramentos de ordem legal 
insculpidos tanto na Constituieao Federal como na legislacao infraconstitucionai. 

E atraves da fundamentacao, com efeito, que se expressam os aspectos mais importances considerados pelo 
julgador ao longo do caminho percorrido ate a conclusao ultima, representando, por isso o ponto de 
referenda para a verificacao da justica, imparcialidade, atendimento as prescricoes legais e efetivo exame das 
questoes suscitadas pelos interessados no pronunciamento judicial 

De igual forma tambem cedico o entendimento pretoriano da impossibiHdade da decretacao de prisao 
preventiva citando-se apenas e tao somente as situacoes previstas no artigo 312 do Codigo de Processo 
Penal, a descoberto de elementos de conviceao seaos e veementes a aponfcar a adocao da medida extrema de 
coacao da liberdade: 

"4 simples repmducao das expressSes ou dos termos kgais expostas na norma de regencia, dimmada dos fatos 
concretos ou baseada em meras sitposicoes ou pressentimentos, nao i stmciente para atrair a incidenda do art. 312 do 
Codigo de Processo Penal tendo em vista que o referido dispositive legal nao admite conjecturas. A decretacao da 

prisao preventiva deve reger-se sempre pela demonstracao da efetiva necessidade da medida no caso em concreto". 
(STJ, HC 41651-SP, 5 a Turma, Relator Ministro Amaldo Esteves Lima, DJU 29/8/05, p 382). 

A custodia cautelar nao pode se revestir da roupagem de condenacao antecipada, por mais que essa seja 
desejada pela acusacao oficial, pela forte midia e ate, em principle, pela propria essencia da prova dos autos, 
mormente quando se fala de crime de repercussao e ainda afeto a competenda do Tribunal do Juri. 

Alias, sobre o tema da influenda da imprensa nas coisas da justica, o mestre Evandro Lins e Silva de saudosa 
ausencia e falta incomensuravel na vida juridica do pais, em seu beste- seller " A defesa tem a palavra", cita 
Earner e Vonoven, numa generalizacao radical: 



"Todo reporteremn-isteriopublico" 

O laconico texto do r. despacho consigna que a reproducao de fotografia da re, em companhia 
supostamente, de sua avo, deka evidente que esta ao seu alcance a testemunha Andreas.... 

Alem dessa interpretacao pessoal do d. magistrado, nao ha no volumoso corpo do processo, assim como, 
nem antes nem depois dos fatos, uma unica frase, uma unica expressao, uma unica palavra, um unico 
indicio, de que exista a necessidade de se preservar a testemunha Andreas, de sua irma a Paciente. Essa 
hipotese, se assim pode ser encarada, existe somente na mera suposicao do e. magistrado a quo. 

A frase esta solta, e indefaiida, e mdeterrntnada, laconica e sem indkacao ao menos da existencia de firme 
probabilidade da razao de se invocar a garantia da testemunha com tao dura medida. 

A suposicao mencionada nao indica (como nao poderia ser de outro modo porque ai deixaria de ser mera 
suposicao) qual o concreto e real motivo dessa necessidade a nao ser sua propria e isolada opiniao. 

Durante os dez meses de liberdade Suzane nao se pronunciou uma unica vez sobre os fatos, excecao feita as 
materias do ultimo dia 09, pois, reclusa ate entao em sua resideneia, nao teve uma unica atitude contra quem 
quer que seja muito menos contra seu irmao. 

E imprescindivel que o magistrado indique de maneira concreta, as circunstincias faticas que recomendem a 
adocao da medida coercitiva, que, por ser medida de excecao, somente decretada dentro das hipoteses 
precisamente fisadas em lei, sob pena de flagrante ilegalidade. 

Ainda que sucinto, o despacho que decreta a prisao preventiva "ha que demonstrar o silogismo do 
julgador, pondo a premissa da led diante dos fatos" (STF, RT 573/489) assim, nao pode se basear em 
meras suposicoes, "cumprindo apontar fatos concretos, vinculados a atuacao do acusado, que comprovem 
atitudes contra da aos interesses da instrucao criminal" (STF, RT 576/446), nao se contentando a 
jurisprudent com a simples remissao as categonas abstratas contidas no artigo 312 do CPP (STJSP, RT 
703/358 e 720/95; TJSP 559/360, TJPE, RT 696/390). 

Segue o r. decreto contra o qual se rnsurge a defesa, apontando outra situaoio que sob sua exclusiva otica e 
passivel de contemplar a prisao antecipada: "tomaram-se publicas as divergencks havidas entre Suzane e seu 
irmao, ora por desacordo na partilfaa de bens dos falecidos pais, vitimas". 

O que se trava e uma anttga disputa judicial, entre os advogados civilistas das partes envolvidas, 
exclusivamente, na esfera da vara de fiimllia sem qualquer mtluencia ou interferencia no andamento dos 
autos do processo criminal. 

A simples existencia de querela judicial civil nao pode receber entendimento tao amplo e extenso a ponto de 
ser contemplado como requisite fatico com alcance juridico a impor o retomo da Paciente ao carcere. 

Sobre esse assunto no programa televisivo da Rede Record, do dia 11 de agosto de 2006, intitulado "Hoje 
em Dia", levado ao ar as 09:00 horas, o Promoter de Justica oficiante no caso em longa entrevista com forte 
apelo sensasiolanista, ao vivo, de viva-voz, categoricamente, mais de uma vez, afirmou em alto e bom som 
que "Suzane nunca ameacou o seu irmao!!!". 

A ausencia de fundamentacao conduzira a nulidade absoluta do decreto de prisao preventiva, porquanto se 
trata de violacao de formalidade estabelecida pela propria Constituieao (arts. 5°, L X I , e 93, EX) para garantia 
do direito de liberdade. 



Nessa esteira de ausencia de clara e objetiva fundamentacao, num exercicio de sustentacao de elucubracoes e 
suposigoes divorciadas da realidade tatica da conduta de Suzane quando em liberdade, o severo decreto de 
prisao em atencao ao pleito ministerial arguru a "necessidade de garantir a perfeita ordem do julgamento da 
re e dos dermis acusados, uma vez que se nota a clara intencao de criar fatos e situacoes novas, modificando 
indevidamente, o panorama processual. Aos senhores jurados devera ser assegurado o direito, 
constitucional, de julgamento pelas provas dos autos, o que se visa garantir tambem, pela presente". A 
redacao demonstra o manifesto equivoco da argumentacao expendida. 

Ora,' que os jurados irao decidir nao resta duvida tecnica algurna, como tambem nao resta nenhuma duvida 
da influencia da midia sobre o espirito dos julgadores leigos que absorvem as noticias, as quais, 
invariavelmente, acusam, julgam e condenam antecipadamente, conforme anotou Patrick Champagne6, 
sobre as reacoes do publico quando provocado pela imprensa, "nao passam de um eco deformado e, muitas 
vezes, superficial das opinioes ja mamfestadas publicamente pelos profissionais da opiniao publica em luta 
para imporem sua visao". Se o magistrado erra, se o juri erra, o tribunal os comge. E a imprensa quando 
erra quern a corrige? 

Uma coisa i a modificacao indevida do panorama processual outra e a licita busca pela modificacao do 
entendimento dos fatos e de situacoes preconcebidas que reiteradas vezes marteladas diaiiamente, hora a 
hora, minuto a minuto, pela influencia da midia como sendo verdades absolutas e impossiveis de 
modificagao cuja intencao, sem duvida nao e de ktformar e sim de se criar um pre-veredicto. 

Sem previsao legal de se impor o encarceramento de alguem em prisao cautelar sob a desculpa de se garantir 
aos jurados o direito constitucional de julgar o processo pelas provas dos autos! 

Escapa tal assertiva de compreensao objetiva e concreta. 

A publicidade previa do fato criminoso ou dos atos do desenvolvimento processual pelos meios de 
comunicacao, perante os casos da competencia do Tnbunal do jur i , k parficularmente preocupante, pois, 
uma vez que o julgamento e feito por joizes leigos, a impressao que a midia Iran smite do crime e do 
criminoso produz maior efeito neles do que as provas teazidas pelas partes na instrucao e julgamento no 
plenario. 

Nao ha como se ignorar que a midia que se utiliza da linguagem espetacular influencia a opiniao publica 
desde o impacto imcial do processo informativo. Esse fetor de influencia se da, nao necessariamente, com a 
informacao do acontecimento transformada em noticia, mas pela forma como ela e comunicada... (o jurado) 
e mais permeavei a opiniao publica, a comocao que se criou em tomo do caso em julgamento, do que os 
juizes togados e, por senrirem-se pressionados pela campanha criada na imprensa, correm os riscos de se 
afastarem do dever da impaxcialidade e acabam julgando de acordo com que foi difundido pela midia.8 
O proprio magistrado a quo, ao iniciar a redacao do despacho, no topico "decide", abre-o consignando 
"tem-se assistido, pelos diversos veiculos de midia...", demonstrando que tambem se guia pelas notas e 
informacoes trazidas por ela. 

Assim, inegavel, ser a prova dos autos mais uma fonte de informacao a ser considerada pelos jurados 
quando do julgamento, porque ja contaxninados. pelas provas estra-autos, previamente, promovidas pela 
imprensa. Portanto, descabida a prisao cautelar da Paciente sob o tal prisma de se garantir aos jurados o 
direito constitucional de julgarem pelas provas dos autos. 

Diz ainda o testo de ordem de prisao explicitamente, uma unica e tao so vez, que "Mais do que garantir a 
aplicacao da lei penal.—", nao mais se encontrado essa espresslo em todo o corpo daquela redacao. 

Nao ha absolutamente nada esclarecendo, mesmo que fimidamente, sobre a razao de se ter mencionado a 
expressao "garantir aplicacao da lei penal". Nada! Nenhuma expiicacao, sequer uma unica palavra. 



Todavia, ha de se ressaltar, apesar a mencao simples e soHtaria da expressao "garantir a aplicacao da lei 
penal", ter Suzane, prontaniente, se apresentado quando requisitada pela justica, sem oposicao de qualquer 
obstaculo, para tomar tiencia do Hbelo crime acusatorio, indo pessoalmente ao cartorio e em seguida 
retornando a sua residencia e a sua clausura. 

E mais! Apresentou-se I M E D I A T A e ESPONTANEAMBNTE para ser presa assim que foi decretada a 
prisao preventiva. Nao ha de se fakir em necessidade de prisao antecipada para garantia da aplicacao da lei 
penal. 

Enfirn, as alegacoes expostas para a decretacao da custodia preventiva padecem de inequivoca e 
irrespondivel carga de ilegalidade, potque nao respaldadas pela conduta da Paciente durante seu periodo de 
liberdade. 

A unica justificativa que se encontra para o encarceramento e a violenta e insuportavel pressao jomalistica 
para tanto, pois, nos autos ela nao existe. 

IV - DAS MOTIVACOES EXTEA-AUTOS PARA A DECRETACAO DA PRISAO 
PREVENTIVA 

Observando-se a ordem cronologica dos acontecimentos, depots das ma terms jomalisticas citadas, veio a 
decretacao da prisao preventiva e depois dela a entrevista do e. magistrado a quo, ao importante jornal "O 
Estado de Sao Paulo", edicao de 13 de abril de 2006, no cademo "Metropole", pag. C 6 , jomal "Folha de 
Sao Paulo", edicao de 14 de abril de 2006, p. C3 e programa Fantastico de 17' de abril. 

Diferente das partes, o magistrado fala so nos autos e nao fora dele. 

Alias, como e sabido "o que nao esta nos autos, nao esta no mundo". 

O julgador nao deve, nao precisa e nao pode expiiear seus atos processuais na imprensa, muito menos, por 
intermedio dela judicar. A motivacao de suas decisoes, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, por 
imposicao constitucional, e exarada nos autos, dando opomrnidade as partes de defenderem, inclusive, com 
os recursos proprios, seus juridicos pontos de vista sobre o assunto. 

Dingindo-se exclusivamente, o foco da anaHse tecnica sobre o teor do r. despacho ora atacado, a olho 
desarmado, de pronto, sem rodeios, se ve da sua improptiedade fitica e legal, aqui reiteradas vezes 
suscitadas. 

A fragilidade do r. despacho vem nao daquilo que neie consta em suas poucas treze linhas, mas exatamente 
ao contrario, vem daquilo que nele nao consta. 

As verdadeiras conviccoes do magistrado para impor o edito de prisao cautelar, conforme por ele revelado 
primeiramente, ao jornal "Estado de Sao Paulo", nao estto no despacho judicial. 

A atuacao do julgador de l a Instancia feriu preceitos legais, tmpossibilitou a defesa de exercer a sua 
amplitude atacando sem excecao todos os pontos de fundamentacao da ordem de prisao. Foi 
manifestamente ilegal e impropriamente divulgada. 

Uma das consignacoes feiras pela MMa. Autoridade Coatora, foi sua preocupacao com a isencao dos jurados 
em julgar de acordo com a prova dos autos, a qual poderia sofrer outras interpretacoes por forca da midia. 



criou urn processo paralelo, ou pior, passou a integrar " o processo da imprensa", dlstanciada dos 
procedimentos legais, porem, impondo suas consequencias nesta esfera. 

Para ser justo, e imprescindivei que o percurso do processo se faca dentro de condicoes minknas de 
regulandade e lealdade para garantir direkos o u Hberdades fundamenteis. E necessirio que o jurz assegure a 
ehcacia de criterios legais como garantia dos interesses em jogo - da pretensao punitiva estatal e da 
liberdade do acusado. O Estado, pelo processo, ao aplicar o direito objetivo na solucao da iide, deve faze-lo, 
portanto, dentro dos parametros legais. O magistrado, ao atuar no processo, deve guiar-se por normas e 
regras contidas na Constituicao, nos codigos processuais e nas leis de orgamzacao judiciaria, visando, 
sempre, a salvaguarda nao so dos dkeitos das partes, mas tambem da regulandade formal do processo. 

As normas da Carta Magna que regulam o processo compreendem u m "conjunto de garantias 
constitucionais que, de u m lado, asseguram as partes o exercicio de suas faculdades e poderes processuais e, 
do outro, sao indispensavers ao correto exercicio da jur i sdkao" . 

A Constitoicao Federal garante aos acusados nao serem privados de aia liberdade sem que o seja por meio 
do devido processo legal, com as demais garantias da ampla defesa e contraditorio, e nao pelas paginas dos 
jornais. 

A imparcialidade do magistrado e vital para a lisura de suas decisoes, o juiz nao pode conduzir 
aleatonamente o processo 12, muito menos realizar e tomar decisoes c o m fundamento fbra dos seus legais e 
estntos limites, inclusive, limites fisicos. 

O processo e garantia ativa porque, diante de alguma ilegalidade, pode a parte dele utilizar-se para a 
reparacao dessa ilegalidade... O processo diz-se u n a garantia passiva porque impede a justica pelas proprias 
maos, dando ao acusado a possibilidade da ampla defesa contra a pretensao punitiva do Estado, o qual nao 
pode impor restncoes da liberdade sem o competente e devido processo legal Ainda , e o processo garantia 
passiva quando impede a justica privada, isto e, garante que a submissao ao dkeito de outrem nao se fara por 
atividade deste, mas por atividade solidtada ao Judiciario, que esaminara o cabimento e a legitimidade de tal 
pretensao. " 

Assim como nao esiste poder sem limites, no tocante ao exercicio da jurisdicao, os principios 
constitucionais do processo sao verdadeiros escudos contra o arbitrio da autondade judicante. 

V- DO PEDIDO DE UMINAR - - -

A leitura por si so do r. decreto pnsional, demonstra na singeleza de sua redacao a sua fragilidade legal e 
factual. 

Nao houve e nao ha u m unico fato objetivo o u subjetivo a se harmomzar com os requisites legais tambem 
de ordem objetiva e subjetiva para a imposkao da (re)decretacao da constriclo cautelar. 

A ilegalidade da prisao se paten tela quando da leitura da ordem de prisao, onde se verifica apenas e tao 
somente a mdicagao da necessidade da aplicacao da lei penal e da preservacao do informante Andreas, 
porem, sem citar, sem indicar, sem apontar u m unico fato ou simples indicio sobre essas mencionadas 
situacoes, limitando-se a transcrever o reduzido texto legal. 

R. decreto de prisao preventiva, nao e apenas laconico no tocante a sua razao de ser, mas, e ai sim clara a sua 
imprestabilidade para o fim alcancado, porque nao aponta qualquer fundamentacao. O u seja, nao e apenas 
singelo, e totalmente vazio, sem lastro fatico-)uridico. 
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O endereco da Paciente e eerto e conhecido, mencionado no caput, desta impetracao, nao havendo nada a 
indicar se flirtar ela a aplicacao da lei penal. 

A liminar buscada tern apoio no testo 'do propr io decreto prisional, em razao da absoluta e rrrespondivel 
ausencia de fundamento. 

Requerem-se, a Vossa Excelencia, em razao do aiegado no corpo deste petitorio, presences a fumaca do 
b o m direito e o perigo na demora, seja liminarmente restituida a Paciente a liberdade, ate enrao em vigor, 
porque tamanha e patente, como ainda clara, a inexistencia de eiementos concretes a justificar a manutencao 
do encarceramento. A fumaca do b o m direito esta consubstanciada, nos eiementos suscitados em defesa da 
Paciente, na doutrina, na jurisprudence, na argumentacao e no refleso de tudo nos dogmas da Carta da 
Republica. 

O perigo na demora e irretorquivei e estreme de duvidas, facilmenre perceptive!, nao so pela ilegalidade da 
prisao que e flagrante, como pelo fato publico e notor io que a Paciente corre risco de morte dentro do 
sistema prisional, fruto de toda a problematics amplificada pela midia, sendo que este fato do perigo, repita-
se, e fato publico e notorio com divulgaelo da imprensa, nao necessitando de comprovacao. Assim, dentro 
dos requisites da liminar, sem diivida, o perigo na demora e a fumaca do b o m direito estao amplamente 
justificados, verificando-se o alicerce para a concessao da medida liminar, c o m expedicio de alvara de 
soltura. 

TV- BO PEDIDO FINAL 

Requer-se depois de deferida liminarmente a ordem, seja e h ao final, concedida em definitive, em favor da 
Paciente, por nao haver motivos fanco-jurldicos a enseja-la, garantindo-lhe a liberdade ate o transito em 
julgado da sentenca. 

Requer-se por derradeiro, seja a E. Turma julgadora, composta por u m numero suficiente de magistrados, a 
possibilitar, se necessidade houver, a aplicacao do artigo 664, paragrafo unico, do Codigo de Processo Penal 
em combrnacao com as regras do Regimento Interne desse A Sodalicio. 

E o pleito da defesa. 

Sao Paulo, 17 de abnl de 2006. 


