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RESUMO 

0 trabalho monografico foi realizado entre agosto e novembro de 2005. Busca
se aqui demonstrar pontos positives e negatives do Programa Polfcia da 
Familia, especificamente na Base Localizada no bairro Vit6ria em Rio Branco
AC. Para a consecu9ao do objetivo principal, foram entrevistados policiais que 
desenvolvem a atividade de radiopatrulhamento, policiais da familia, a 
comunidade, alem do Comandante-Geral da Pollcia Militar e o Secretario de 
Seguran98 Publica do Estado. Compondo a pesquisa, trazemos uma breve 
reflexao de seguran9a publica para o Brasil; conceitos de policia comunitaria, 
cidadania e comunidade; uma discussao sabre a militariza9Bo da poHcia nos 
dias de hoje. Tambem de forma resumida, urn hist6rico da PoHcia Militar do 
Estado do Acre, alem de apresentar algumas experiencias ao redor do mundo 
no que diz respeito a policia comunitaria. Explicamos par que a popula9Bo 
entrevistada demonstrou alto Indica de satisfa9Bo com a atua9ao da poHcia da 
familia apesar de o numero de ocorrencias registradas ter aumentado. Par fim, 
fazemos algumas sugestoes para o programa, com base nos questionarios 
aplicados bern como na observa9ao in loco das atividades da pollcia da familia. 

Palavras-chave: Seguran98 Publica, Pollcia Comunitaria, Cidadania. 

X 



1 

1 INTRODUCAO 

0 crime na sociedade em que vivemos tern sido uma preocupa~ao nao 

apenas dos pobres que convivem diariamente com a violencia, mas de todos 

aqueles que sao atingidos indistintamente. Vejamos que na medida do possivel 

temo-nos enclausurado com cercas eletricas, caes ferozes, alarmes, empresas 

particulares de seguran~a. carros blindados, entre outras coisas. Algo incomum 

tern atingido as diversas comunidades ao redor do mundo no que diz respeito a 
seguran~ publica. 

Seguran~a esta, que e direito fundamental, insculpido na Constitui~ao da 

Republica Federativa do Brasil de 1988. 0 mesmo diploma legal, no seu artigo 

144, caput, nos afirma que "A seguran~ publica, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a preserva~o da ordem publica e 

da incolumidade das pessoas e do patrimonio ... ". 

A responsabilidade pela seguran~a. muitas vezes foi e e cobrada apenas 

das institui9t)es policiais, que nao sao poucas no Brasil, em que pese o texto 

legal repartir esta atribui~ao com toda a sociedade. 

Visando exatamente alcan~r o que o constituinte originario previa, 

diversas policias militares dos estados brasileiros passaram a buscar uma 

parceria com a comunidade e com os demais 6rgaos governamentais e nao 

governamentais, mas sempre com o objetivo maior de reduzir a criminalidade e 

conseqoentemente melhorar a seguran~ publica. 

Dentro deste contexto no anode 2003, o Governo do Estado do Acre, 

iniciou urn projeto chamado "Policia da Familia", que antenado como cenario 

nacional e internacional, e dentro de uma doutrina de policia comunitaria, 

buscava uma solu~o do problema da criminalidade, trabalhando nas suas 

origens, focando-se, sobretudo em criterios de preven~o. 

Sao projetos como estes que o Plano Nacional de Seguran~a Publica 

estimula, desde que sejam devidamente monitorados e avaliados de modo que 

possam servir de exemplo para outras comunidades. Pelo Plano, a 

comunidade deve participar sempre, passando a opinar como cliente que e, 

revelando-se como verdadeira co-responsavel pela seguran~ publica. 
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0 trabalho proposto tern por finalidade expor esta experiencia, buscando 

urn diagn6stico das atividades desenvolvidas pela Base do Programa Policia 

da Familia, instalado no Bairro Vit6ria, considerado urn dos mais perigosos da 

cidade a epoca. 

A relevancia do presente estudo reside na possibilidade de poder se 

aferir ate que ponte o programa tern sido eficaz, ou seja, se todos os esforc;os 

envidados ate aqui, desde a sua implantac;ao, tern de alguma forma, 

contribuido para a reduc;ao da criminalidade com conseqOente melhoria da 

qualidade de vida dos moradores dos bairros. Aferir-se-a inclusive qual a visao 

deste projeto para os policiais que nele atuam, bern como a opiniao daqueles 

profissionais que tern feito unicamente o policiamento reativo. Veremos, ainda, 

a opiniao dos moradores dos bairros contemplados e por fim quais as 

expectativas dos gestores de seguranc;a publica do Estado como o Diretor 

Geral de Policia Civil, o Comandante-Geral da Policia Militar e o Secretario de 

Seguranc;a Publica do Estado. 

Dentre outras coisas, sera exposto o conceito de policia e policiamento 

comunitario, os seus pressupostos te6ricos, como ocorre o policiamento 

reativo, preventive e de que forma se desenvolve a parceria com a 

comunidade, alem de trazer a cotac;ao algumas experiencias internacionais 

sobre policia comunitaria. Este tema tern sido alvo de discussoes em todo o 

Brasil, como ja dito anteriormente. Varies Estados da Federac;ao buscam 

soluc;c5es preventivas para o crime, todos com a mesma filosofia, mas sempre 

de maneira adaptada as necessidades das comunidades locais. Assim sendo, 

o Estado do Acre nao poderia estar excluido deste processo de busca por uma 

vida mais segura. 
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2 SEGURAN<;A PUBLICA PARA 0 BRASIL 

0 governo, visando ampliar a cidadania a todos os nacionais, 

estabeleceu urn novo programa para diminuir as diferenc;as sociais dentro dos 

principios democraticos. Busca-se levar todos a uma sociedade mais segura, 

menos violenta, sem tortura, com emprego e renda para os trabalhadores e 

principalmente combatendo a corrup~o. a injustic;a, a tome e a criminalidade. 

F oi estabelecido urn ciclo vicioso em que a sociedade afastou-se dos 

menos favorecidos, deixando urn espa~o tertii para a industria da criminalidade, 

que usa esta popula~o de esquecidos como mao-de-obra. Os excluidos, por 

sua vez, veem na criminalidade urn das poucas op¢es para obter 

sobrevivencia e respeito diante de uma sociedade fundada no capitalismo. 

Estas empresas criminosas usam tecnologia e armamento cada vez mais 

poderosos, que atraem os jovens para o seu meio e para a morte. 

A ponta da criminalidade esta no trafico de drogas que se alicer~a nos 

jovens excluidos, da falta da estrutura do Estado, dos doentes viciados, das 

autoridades corruptas, de urn sistema judiciario pesado, do estado burocrata e 

voltado mais para as leis e menos para o povo, para o cidadao. 

0 projeto vigente de Seguranc;a Publica do Governo Federal visa 

orientar as institui¢es que atuam no Estado, bern como os cidadaos, para 

juntos atuarem contra a problematica da seguran~a publica. Pois ou ha 

seguranc;a para todos ou nao havera ninguem seguro, pois seguranc;a e dever 

do estado e direito e responsabilidade de todos. 

As popula¢es menos favorecidas, sao as principais vitimas de crimes 

violentos, mas que afetam a todos, criando urn clima de guerra civil. Os jovens 

cada vez mais sao atraidos para o mundo do crime. Atualmente, jovens de 

classe media e alta ficam fascinados com o poderio belico e o prazer da droga. 

Os dependentes quimicos sao tratados como criminosos e nao como 

vitimas, deturpando ainda mais a problematica. 0 jovem de classe alta detido 

com drogas, normalmente, negocia o seu salvo-conduto com a autoridade 

policial atraves de bons advogados ou diretamente com os corruptos, o que 

nao acontece com os jovens pobres que vao parar nas prisoes e aprendem a 

ser criminosos de verdade, o grau de periculosidade e aperfei~oado. 
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A promiscuidade de alguns policiais e nao da policia, com este mundo 

da criminalidade, agrava o quadro, pois servindo aos criminosos passam a se

los tambem. 

A industria do trafico cada vez mais empresarial, e sofisticada com a 

participa~o de politicos, juizes, promotores, policiais, jornalistas e empresarios 

encontra-se num meio fertil. No intuito de melhorar este quadro dificil em que 

nos encontramos, o primeiro caminho eo de reformar as policias, que devem 

mudar seu foco na busca da constru~o da paz e da prote~ao do cidadao. 

E preciso trabalhar com os jovens menos favorecidos disputando-os 

com o crime, desenvolvendo programas de inclusao, melhorando as escolas, 

aproveitando seus. talentos e ocupando-lhes o tempo com outras atividades 

proveitosas. Combater a posse ilegal de armas. Levar a presen~a do Estado 

ate as popula~oes menos favorecidas, lazer e cultura, resgatando os jovens, 

agregando os niveis do Estado e a comunidade. 

A prioridade das politicas publicas deve sera proatividade1
, enfocando a 

preven~ao da violencia (BAYLEY e SKOLNICK, 2002, p. 98). Esta pratica 

consiste em atuar dificultando os meios para a pratica do crime, seja 

iluminando uma rua, construindo pra~s esportivas, areas de lazer e espa~os 

de cultura para os jovens, construindo escolas publicas de boa qualidade 

voltadas para o preparo dos jovens, prevenindo-os contra as drogas e 

tornando-os cidadaos do futuro. Estas politicas vao interromper a dinamica da 

criminalidade. Seguran~ publica nao e s6 policia como se sabe, mas e um 

conjunto de a¢es como saneamento basico, saude, garantia de renda minima, 

emprego, combate ao trabalho infantil, o tim da evasao escolar, entre outras 

coisas. 

1 DANTAS, George Felipe de Lima. 0 que e policia comunitaria?. FENAPEF, Brasflia, 2005. 
Disponfvel em <www.fenapef.org.br>. Acesso em 12 de novembro de 2005. 0 autor e Doutor, 
Coordenador de Ensino do Nucleo de Seguran~a Publica (NUSP) da UPIS-Faculdades 
lntegradas de Brasilia, Distrito Federal. [ ... ]Oaf a razao de alguns referirem a expressao "polfcia 
comunitaria" como "gestao comunitaria da seguran~a publica". Suas caracterfsticas principais 
incluem a antecipa9ao ou "proa(fao", em contraposi9ao ao carater reativo ou "p6s-fato" 
predominante nas politicas tradicionais das organiza~oes de seguran~ publica, bern como a 
descentraliza(fao do poder entre seus agentes. Urn outro importante aspecto tambem deve ser 
considerado: a gestao comunitaria nao tern por objetivo apenas a redu~ao dos fndices de 
criminalidade, mas tambem a propria sensa9ao de inseguran9a, materializada no chamado 
"medo do crime". 
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A Experiencia lnternacional mostra que em outros paises e, inclusive, 

economicamente viavel, focar nestes criterios sociais. Politicas como estas, de 

combate a dinamica da criminalidade, demonstram urn Iastra de sucesso. 

Mostra ainda que e necessaria fazer urn diagn6stico das dinamicas criminais e 

dos fatores de risco de vitimizayao (SHECARIA, 2004), estabelecendo urn 

plano de ayao com a implementayao de politicas e programas publicos sociais. 

Suas avaliayees devem ser permanentes bern como seu monitoramento e 

readequayao. 

E necessaria a implantayao de projetos pilotos com progressiva 

implantayao, corrigido e adaptado as realidades. A "violemcia e urn problema 

multidimensional e complexo que necessita do engajamento de todos os nfveis 

do Estado, de todas as instituiyoes e todos os cidadaos para se fazer frente ao 

que se apresenta" (BISCAIA, 2001, p. 2). Estas mudanyas implicam em uma 

coordenayao unica das polfcias e construyao democratica de programas de 

seguranya para a construyao da paz social. 

0 problema das drogas, hoje com elementos empresariais na sua 

estrutura organizada, causa mal a toda a sociedade sendo de diffcil combate. 

As vftimas sao atraidas pelo espayo deixado pelo Estado, em locais de baixa 

renda, onde a unica instituiyao que conhecem e a poHcia violenta por vezes, 

que exerce somente a coeryao. 

A sociedade deve organizar-se para solucionar o problema e a policia 

deve exercer a prevenyao e reayao em desfavor do trafico e deixar os 

dependentes qufmicos para a saude cuidar e nao o sistema penitenciario. 

Estabelece-se uma nova alianya entre o Estado e a sociedade baseado 

em mudanyas profundas nas policias, seus valores fundamentais, sua 

identidade institucional, sua cultura profissional e seu padrao de 

comportamento. As polfcias devem atuar para o cidadao destinatario e nao 

para o Estado, como fora outrora. Deve-se buscar a construyao da paz social e 

nao da guerra. 

A policia deve dar urn tratamento priorizado para os grupos menos 

favorecidos e de etnias distintas, com uso de tecnica racional e etica da forya, 

nos casos que ela for necessaria. 

E precise que a polfcia esteja bern preparada psicologicamente e 

voltada para o cidadao. A forya policial deve estar apontada para a atividade-
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fim desburocratizada e descentralizada. Os vencimentos injustos levam o 

policial a recorrer a uma complementa~ao de seus vencimentos, o que o leva a 

trabalhar em outras atividades paralelas2
• 

As Universidades devem tambem contribuir com parcerias no que diz 

respeito ao conhecimento cientifico para as diversas atividades policiais, bern 

como outros setores da sociedade, visto a complexidade do assunto. 

As policias tern que atuar com novos paradigmas e valores eticos fortes, 

respeitando os direitos humanos. 

2.1 CIDADANIA 

A constitui~ao de 1988, chamada de constitui~ao cidada, estabeleceu 

uma vasta gama de direitos criando urn verdadeiro suporte para o exercicio de 

direitos e deveres. 

0 artigo 1° da Constitui~ao erigiu a cidadania como urn dos fundamentos 

da nossa Republica Federativa. Esta palavra tern muito mais que urn 

significado e deve-se entende-la num campo politico-juridico, filos6fico, 

sociol6gico e etico. 

Falando sobre cidadania, (PASSOS, 2002) afirma que sem descartar o 

pressuposto que a expressao tern de nacionalidade, a rnelhor e mais exata 

significa~o de cidadania seria a que diz que corresponde as liberdades 

politicas, direito de participa~ao, liberdade civil e direito de autodetermina~ao. 

Segue afirmando que no passado, servos e vassalos tambem tiveram 

cidadania em urn dos seus significados, todavia nao podiam participar da vida 

politica do Estado como hoje. Tem-se neste vocabulo a grandeza de ser 

considerado como o respeito na esfera da autonomia individual, no direito de 

realizar-se como pessoa com independencia e eficacia, no quadro de uma 

sociedade organizada. Esta seria a visao hodierna de cidadania. 

Citando o ilustre Coronel Valla, "em outras palavras, a cidadania pode 

ser entendida como a disponibilidade da pessoa para, com liberdade e 

2 (VALLA, 2005, p. 4). Em materia que discorre sobre este assunto, afirma que se o poder publico quer 
tocar na auto-estima do policial-militar, "... que deixe a hipocrisia de lado e atribua remunera~iio 
condizente a seus agentes ( ... ) como se faz nos paises em que a seguran~a publica e solu~iio e niio urn 
problema ... " 
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seguranya, reivindicar e ver atendidas as suas necessidades basicas, deliberar 

sabre os rumos de sua vida ou de sua comunidade local, enfim, de poder de 

alguma maneira influenciar, inclusive, nas politicas publicas que envolvem a 

seguranya do cidadao". (VALLA, 2003, p. 25). 

A ideia de desenvolvimento humano e social faz parte indissoluvel da 

cidadania. 

Vestir a camisa de cidadao, entao, e ter consciencia dos direitos e 

deveres constitucionalmente estabelecidos e participar ativamente de todas as 

questoes que envolvem o ambito de sua comunidade, de seu bairro, de sua 

cidade, de seu Estado e de seu pais, nao deixando passar nada, nao se 

calando diante do mais forte nem subjugando o mais fraco. 

3 A POLiCIA BRASILEIRA 

As policias tern o seu mais remota hist6rico em Roma. No Brasil foi com 

a vinda de Martin Afonso de Souza e Tome de Souza que o policiamento militar 

chegou de Portugal. As vilas passaram a contar com essa policia que tinha seu 

fundamento no Regimento de 07 de agosto de 1549, na Lei das Armas, de 09 

de dezembro de 1569, no Regimento de Ordenan~as, de 1 0 de dezembro de 

1570 e na Provisao dos Capitaes-mores, de 15 de maio de 1574. 

"Ao Iongo da hist6ria brasileira, o modelo militar de policia evoluiu, ate 

que no inicio do seculo XIX, com a chegada da familia real portuguesa, 

consolidaram-se as corpora~oes policiais-militares, hoje denominadas Policias 

Militares, cujas tradi~oes, honrosamente, herdaram da Divisao Militar da 

Guarda Real de Policia, esta, por sua vez, influenciada pelo modelo frances 

calcado na gendarmerie, cujas origens vamos encontrar no seculo XIII". 

(CAMARG0,1998, p. 1) 
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3.1 UMA HERANCA MILITAR 

Com base em BITTNER (1975, p. 143-144) sabre a militariza~o das 

policias, temos que: 

A concepyao da policia como uma instituiyao quase militar, com uma mrssao 
semelhante a de guerrear, representa uma parte importante na estruturayao do 
trabalho policial. ( ... ) Como todas as organizayoes militares e semi-militares, em sua 
administrayl!o interna, uma agencia policial e governada por urn grande numero de 
padroes de procedimento em operayoes. A existencia de c6digos elaborados para 
governar a conduta dos policiais em relay8o as demandas intra-departamentais esta 
em gritante contraste com a ausemcia de praticamente qualquer diretriz a respeito do 
tratamento a ser dado aos problemas dos policiais em relayl!o a comunidade. Existe 
uma grande discrepancia entre os regulamentos internos, e os procedimentos 
efetivamente realizados em campo. Dessa forma acredita-se que os c6digos existentes 
devem ser por instruyoes e padroes substantives. Nao e considerada a questao de 
saber se tal expansao dos regulamentos nl!o acabara por resultar em urn c6digo que 
consista em elementos incompativeis. Ao inves disso, de maneira implicita, assume-se 
que os policiais podem ser instrufdos a respeito de como lidar com os cidadaos por 
intermedio de regras que nao vao afetar o sistema de controle disciplinar interno 
existente. 
Nao apreciar a possibilidade de que o desenvolvimento de metodos discricionarios 
profissionais para o controle do crime e da manutenyao da paz possa entrar em conflito 
como cumprimento de regulamentayoes burocratico-militares nao e apenas uma visao 
ingenua; e mais provavel que represente, tambem, urn exemplo de pensamentos 
baseados mais no desejo do que em fatos, pois o modelo militar e imensamente 
atraente para os planejadores policiais e isso nao ocorre sem razao. Em primeiro Iugar, 
ha algumas analogias aparentes entre o poder militar e a polfcia, e nao parece estar 
totalmente fora de prop6sito esperar encontrar metodos de organizayao interna que 
funcionam em urn contexto e que tambem funcionem em outro. Ambas as instituiyoes 
sao instrumentos de forya e, para as duas, as ocasioes de usar a forya sao distribufdas 
de modo nao previsfvel. Desse modo, em cada uma delas, os quadros de funcionarios 
devem ser mantidos em urn estado de alerta permanente, altamente disciplinado e com 
preparo adequado. 0 formalismo que caracteriza a organizayao militar, insistemcia em 
leis e regulamentayoes, em limpeza e polimento, em obediencia aos superiores, e 
assim por diante, constitui uma reafirmayao permanente da "coisa em si". Os tipos de 
leis e regulamentayoes que existem em tal conjunto sao, de varias maneiras, menos 
importantes do que a existencia de uma grande quantidade deles. Em segundo Iugar, 
durante a maior parte de sua hist6ria, os departamentos de policia norte-americanos 
tern sido o futebol da politica local, sendo maculados pela preguiya e pela corrupyao, 
ou, pelo menos parcialmente, em razao disso. 
Finalmente as polfcias adotaram urn metodo militar porque, para assegurar a disciplina 
interna, elas nl!o tinham outra opy8o. Por toda a sua eficacia, o metodo militar e 
primitivo do ponto de vista organizacional. A parte padronizada do metodo pode, pelo 
menos ser bastante semelhante a uma sofisticayao administrativa moderada. Alem 
disso, como a maioria dos homens que entram para o trabalho da policia tern alguma 
experiencia militar, eles nao precisam ir muito Ionge para buscar os recursos que 
auxiliem na construyao de uma ordem quase-militar. 

As policias militares do Brasil tern sido atacadas quanta a sua forma 

militar. Alguns dizem ser urn sistema ultrapassado e retr6grado. Estas criticas 

partem tanto de alguns segmentos da sociedade quanta de dentro dos 
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quarteis. A abordagem dada a este enfoque, reputa-se como equivocada. De 

fato as policias estaduais nao sao militares na sua mais essencial palavra, 

exatamente porque desempenha-se uma atividade civil para uma sociedade 

cidada. "A diferenc;a, a bern da verdade, esta na investidura militar, como algo 

extraordinario, a qual exige muita seriedade e que nao pode estar ao alcance 

de pessoas despreparadas e inconsequentes". (VALLA, 2003, p. 83). A 

disciplina e hierarquia estao sem duvida firmados no sistema militar e retirar 

essa condic;ao seria agravar alguns problemas de seguranc;a publica ao inves 

de diminui-los, como alguns pensam. 

0 Coronel da PMESP Carlos Alberto de Camargo, escrevendo sobre a 

estetica no plano policial-militar, afirma que esta congrega urn conjunto de 

estimulos que findam por se materializar em uniformes, insignias, emblemas, 

estandartes, gestos e atitudes como a continencia, etc. T odos, por sua vez, 

estao de alguma forma vinculados aos valores da hierarquia e disciplina, que 

tern embasamento constitucional. 

A estetica policial-militar e formada, entre outros fatores, por urn conjunto de estimulos 
destinados a despertar e internalizar uma etica especial ( ... ) o fardamento e as 
respectivas insignias constituem urn elemento estetico cujo conteudo etico e 
importantissimo ( ... ) Esse posicionamento hierarquico, esteticamente colocado e 
presente de maneira permanente e o gerador da chamada cultura de hierarquia e 
disciplina, onde o respeito entre os individuos extrapola os poderes administrativos, 
disciplinar e hierarquico, contidos nas normas que orientam toda a administrayao 
publica e se transformam em realidade. Esta e a diferenya entre a hierarquia e 
disciplina do papel e a cultura de hierarquia e disciplina, que somente subsiste se 
manifestada e correspondida a todo instante. (CAMARGO, 1998, p. 4) 

Podemos perceber que a aproximac;ao do policial-militar com a 

comunidade nao implica em deixar de ter uma estetica militar como muitos 

pensam, ao contrario, ser militar, neste caso colabora para uma integrac;ao com 

a comunidade. 
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3.2 A POLiCIA MILITAR DO EST ADO DO ACRE 

A Policia Militar do Estado do Acre e bern recente em relayao ao 

surgimento das policias militares no Brasil. Trazemos urn breve relato sobre as 

origens desta policia em texto elaborado por urn Coronel da PMAC. 

A hist6ria da policia militar do Estado do Acre e dinamica e sui generes no cenario 
brasileiro, uma vez que a ultima extensao de terra incorporada ao Brasil foi o Acre. 
Ap6s varias escaramuc;:as e acordos entre brasileiros e bolivianos, para definir com 
quem ficariam as terras acreanas, em 17 de novembro de 1903, foi assinado, entre os 
dois pafses, o Tratado de Petr6polis. Resolvido o problema com a Bolivia, o Brasil 
passou a negociar os limites do Jurua com o Peru. Em 08 de setembro de 1909, 
diplomata Barao de Rio Branco define de vez o espac;:o geografico de nosso Estado, 
assinando urn tratado com o governo peruano. 0 acre passou a ser oficialmente 
brasileiro atraves da Lei n. o 1.181, de 25 de fevereiro de 1904. 
Rodrigues Alves, presidente do Brasil na epoca, passou a administrar as terras 
acreanas, ap6s a autorizac;:ao do Congresso Nacional. Em 07 de abril de 1907, 
Rodrigues Alves expede o Decreta Federal n°. 5.188, que divide o territ6rio do Acre em 
tres departamentos: Alto-Acre, Alto-Purus e Alto-Jurua, nomeando, logo em seguida, 
seus respectivos prefeitos. Organizada a administrac;:ao do mais novo T errit6rio 
Brasileiro, a hist6ria oficial nos informa que, de 1904 a 1916, a seguranc;:a publica e 
territorial eram exercidas pelo Exercito Brasileiro. Em 25 de maio de 1916, o Governo 
Federal atraves do decreta n.0 1.277, criou as Companhias Regionais, com a missao 
de conservar a ordem publica em cada Departamento, inclusive do recem criado Alto
Tarauaca. As Companhias Regionais sao consideradas como o embriao da Policia 
Militar de hoje, por, isso se comemora o aniversario da PMAC no dia 25 de maio. 
A estrutura organizacional da milfcia acreana modificava-se de acordo com o 
desenvolvimento administrative do Acre. Ap6s a unificac;:ao dos Departamentos, em 1 o 

de janeiro de 1921, as Companhias Regionais foram extintas. Em seu Iugar, foi criada 
a Forc;:a Policial do T errit6rio Federal do Acre. 
Nesse perfodo, escritos comprovam a participac;:ao efetiva da milfcia acreana nas mais 
diversas areas sociais. Alem da seguranc;:a publica realizada, os soldados tambem 
deram valiosas contribuic;:oes na construc;:ao civil, no ensino e na propria administrac;:ao 
do territ6rio. Vejamos a declarac;:ao do governador do Acre na epoca, o Ex.mo Sr. Hugo 
Carneiro:" ... a forc;:a policial e hoje (1928) urn misto de corporac;:ao militar, forc;:a auxiliar 
do exercito nacional e escola profissional, onde h8 oficinas de sapataria, correaria, 
carpintaria, alfaiataria e outras que servem a todos os misteres e necessidades da 
corporac;:ao. Alem de escola de alfabetizac;:ao, instruc;:ao civil, musica, etc. 0 soldado 
acreano nao tern horas vagas, quando nao esta em servic;:o militar, esta se instruindo 
ou trabalhando como artffice, auxiliando o governo na construc;:ao de obras publicas ... " 
(Relat6rio de Hugo Carneiro ao Ministro da Justic;:a e Neg6cios lnteriores, Dr. Augusto 
de Viana do Castelo). 
Em 30 de junho de 1934, a Forc;:a Policial do Territ6rio Federal do Acre da Iugar a 
Policia Militar do Territ6rio Federal do Acre. Essa denominac;:ao perdurou ate seis de 
setembro de 1945, quando e criada a Guarda Territorial do Acre. Com a promulgac;:ao 
da primeira constituic;:8o do Estado do Acre, em 1° de maio de 1963, o nome da miHcia 
acreana passa a ser Policia Militar do Estado do Acre (PMAC). 
"E criada a Polfcia Militar do Estado, instituic;:ao permanente destinada a manutenc;:ao 
da ordem e seguranc;:a internas, sendo sua organizac;:ao estabelecida em Lei. Paragrafo 
unico - 0 coronal Jose Placido de Castro e o patrono da Polfcia Militar do Estado do 
Acre" (Constituic;:ao do Estado do Acre, 1963, Art. 48). 
Por falta de estrutura, a PMAC s6 veio a ser concretamente instalada em 31 de marc;:o 
de 1974. Vale ressaltar que para efeito de comemorac;:ao de seu aniversario, a Lei n°. 
812 de 5 de dezembro de 1984, instituiu a data de 25 de maio de 1916 como o marco 
inicial de PMAC. 0 que dissemos acima e uma pequena sfntese hist6rica da Hist6ria 
Oficial da Policia Militar do Estado do Acre. No entanto, documentos descobertos 
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recentemente, dao conta de urn nucleo de policiais militares ja em dezembro de 1904, 
no govemo do prefeito do Departamento do Alto-Acre, Sr. Raphael Augusto da Cunha 
Mattos. Novas pesquisas precisam ser realizadas para comprovarem a veracidade da 
presen~a policial-militar anterior a 1916. Mais cedo ou mais tarde, novas fatos podem 
ser somados a hist6ria da milicia acreana, aprofundando a importancia de sua 
participa~o na vida desse her6ico povo. (SANTOS, 2005, p. 2) 

Hoje, com 89 anos de existencia, a PMAC conta com dais mil e 

quatrocentos policiais-militares e a exemplo das outras co-irmas, continua 

numa busca de novas tecnicas e metodos para melhor atender o publico 

cliente, pelo que tern buscado se integrar a nova filosofia de policia 

comunitaria, atraves da Policia da Familia. 

3.3 A POLICIA CIVIL E A POLICIA MILITAR 

Tradicionalmente se discute a existencia institucional de duas Policias, 

uma civil e outra militar, como fossem entidades estanques e que contem 

estruturas "impossiveis" de se adequar ou se integrar. 

Destacamos que as duas policias, instituidas par leis pr6prias e co

existindo no seio nacional ha bastante tempo, conforme o nosso sistema legal 

constitucional e tendo contribuido largamente com o povo acreano durante 

varies anos, poderia sim, unir-se contra as mazelas do crime. Alias, o que e urn 

imperative do Governo Federal torna-se realidade no Estado do Acre. 

Direciona-se par aqui uma discussao. 0 aspecto tecnico-profissional da 

ac;ao policial. As policias brasileiras tern as suas atribuic;oes definidas na 

Constituic;ao Federal. Portanto, urn segmento policial e responsavel pela policia 

ostensiva eo outro pela policia judiciaria (investigativa). Dentro de uma visao 

tecnica, uma completa a outra, pais devem constantemente atuar integradas. 

Nao existe, portanto, policiamento militar nem investigac;ao civil no seio 

social: existe sim urn trabalho unico de policia prevista em lei, pais uma busca 

prevenir o crime, o delito, a desordem, e quando isto nao e possivel a outra 

age, completando o chamado ciclo de policia buscando instituir e fazer cumprir 

a lei, responsabilizando aqueles que prejudicam a paz publica e o bem-estar 

social. 

0 Policiamento ostensive (PM), e ac;ao policial em cujo emprego o 

homem ou a frac;ao de tropa engajados sao identificados de relance, quer pela 

farda, quer pelo equipamento ou acionamento de viatura. E. exercido, visando 
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preservar o interesse da seguran~ publica nas comunidades resguardando o 

bern comum em sua maior amplitude. 

As Policias Civis compete o exercicio de atividade de policia judiciaria, 

ou seja, as que se desenvolvem ap6s a pratica do ilicito penal, depois da 

repressao imediata por parte da Policia Ostensiva, que transmitira a Policia 

Civil, cabendo a esta a tarefa de sua formaliza~ao legal e investigat6ria 

caracteristica, na apura~o administrativa da infra~ao penal. 

Por ser uma filosofia e estrategia organizacional, nao e peculiar a urn 

tipo ou outrode policia (ostensiva ou investigat6ria). E pertinente a organiza~ao 

Policial como urn todo, quando ela se volta ao born atendimento do cidadao. 

Dentro desse novo enfoque, passamos a perceber o seguinte: a policia 

ostensiva deve atuar na preserva~ao (ou na proatividade). Busca atuar na 

diminui~o do delito, na orienta~o imediata, transmitindo a sensa~ao de 

seguran~ ao cidadao. Mas esta atividade deve ser realizada com base 

tecnico-cientifica, ou seja, e precise patrulhar para evitar ou minimizar 0 delito, 

descobrindo qual a incidencia criminal na area de atribui~ao. 

Verificamos, entao a outra quebra de paradigma: realizar o policiamento 

ostensive sem informa~oes ou criterios, sem base nas incidencias e 

investiga¢es criminais (produto da policia de investiga~o), talvez seja apenas 

guarda patrimonial e nao policiamento comunitario. 

Ao falarmos em Policia Comunitaria (ou policiamento comunitario), o 

departamento (ou a policia) de investiga~ao (Policia Civil) ganha uma 

importancia excepcional, pois o seu trabalho ganha valores fundamentados em 

tres pontos: 

a) Valor Juridico - e pe~a imprescindivel para o desenvolvimento do rito 

processual complementando assim o ciclo de policia iniciando-se o 

ciclo de persecu~o criminal; 

b) Valor Cientifico - possibilita a troca de informa~oes com a policia 

ostensiva e possibilita direcionar e planejar as a~oes policiais de 

forma proativa e, quando necessaria, repressiva; 

c) Valor Social - pelos seus resultados, possibilita orientar o cidadao a 

respeito dos acontecimentos de seu bairro; de sua comunidade. E 
urn tipo de presta~o de contas, pois demonstra que o sistema 

policial e dinamico. 
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A Policia de lnvestigac;ao pode agir como Policia Comunitaria em ac;oes 

peculiares na comunidade com: 

Born atendimento ao publico no registro de ocorrencias; 

- Auxilio as vitimas (assistencia, acompanhamento, etc.); 

Resposta a comunidade de problemas complexos; 

- Orientac;oes quanto a problemas nocivos que prejudicam a 

comunidade local; 

- Ac;oes preventivas e de orientac;ao na comunidade; 

- Apoio e participac;ao das lideranc;as em orientac;oes e informac;oes a 

comunidade; 

Estimulo a iniciativas que promovam a integrac;ao social. 

Ac;oes lntegradas entre a Policia lnvestigativa e a Policia Ostensiva 

podem desenvolver-se com: 

Planejamento Estrategico com base na incidencia criminal e a 

complexidade dos problemas locais; 

Planejamento Tatico (como forma de dissuasao); 

Planejamento Operacional como forc;a repressiva, objetivando atingir 

problemas especificos. 

4 POLiCIA COMUNITARIA 

4.1 DISTINCAO ENTRE POLiCIA E POLICIAMENTO COMUNITARIO 

Afirmamos que as duas expressoes acima nao raras vezes sao 

utilizadas como sinonimas, entretanto, esclarecemos que policia comunitaria e 

uma expressao muito mais ampla e abrangente que o conceito de policiamento 

comunitario. 

Esta e uma forma de fazer policiamento, e uma modalidade. E uma 

atividade realizada pela policia, ou seja, sao ac;oes policiais com vistas a 
prevenc;ao e repressao, enfocados na resolu<;ao de problemas. 
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Policia comunitaria e a atividade desenvolvida por diversos 6rgaos que 

podem ser ou nao governamentais, que buscam solu~oes para os problemas 

de seguran~ publica que afetam determinada comunidade. Neste contexto, 

estaria inserida a policia, a comunidade, a midia, prefeitura, outros setores do 

governo, autoridades eleitas, empresarios, organiza¢es nao governamentais, 

dentre outros. 

4.2 POLiCIA COMUNITARIA 

Esta expressao tern sido utilizada nos mais diversos lugares do mundo 

por varias policias e no Brasil vern ganhando for~ sendo utilizada por quase 

todos os estados do nosso pais. 

Faz-se necessaria aqui uma breve discussao sobre o que de fato e 
policia comunitaria, uma vez que a delimita~ao deste conceito nos levara a 

uma maior precisao do que as policias de todo o mundo tern feito para tentar 

aliviar as mazelas da criminalidade. 

Podemos questionar, inicialmente, see o policiamento comunitario, uma 
-

nova filosofia, ou uma maneira nova de atender as ocorrencias do dia-a-dia, ou 

se e apenas uma estrategia hodierna. 

Os conceitos que traremos a seguir nos permitirao distinguir se os 

programas de combate a criminalidade nos diversos estados brasileiros podem 

estar albergados sob o nome de policiamento comunitario. 

"0 policiamento comunitario e uma filosofia de policiamento 

personalizado de servi~o completo, onde o mesmo policial patrulha e trabalha 

na mesma area numa base permanente, a partir de urn local descentralizado, 

trabalhando numa parceria preventiva com os cidadaos para identificar e 

resolver os problemas". (TRAJANOWICZ e BUCQUEROUX, 1994, p. 6). 

Os autores que elaboraram este conceito destacam algumas palavras, 

passam a esmiu~r cada uma delas, reputando-as como fundamentais para o 

pleno entendimento do enunciado. 

A filosofia seria urn envolvimento dos policiais com a atividade que 

exercem, experimentando para isso mudan~as nos procedimentos e nas 

politicas de policiamento, em que urn contato direto com a comunidade 
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apontaria para a melhor maneira de resolver os problemas relacionados ao 

crime. 

0 policiamento personalizado aproxima o policial da comunidade ao 

ponto de ser chamado pelo nome e da mesma maneira passa a conhecer os 

moradores. 

0 policiamento comunitario efetua prisoes e atua de forma repressiva ao 

mesmo tempo em que nao se pode esquecer a prevenyao. 

0 patrulhamento deixa de ser exclusivamente nos veiculos de 

radiopatrulhamento, mas criam-se novas modalidades como o policiamento a 

pe, bicicleta e outros. 

A permanencia significa que os policiais nao devem ser trocados 

constantemente dos locais em que estao acostumados a trabalhar a fim de nao 

perderem o vinculo com aquela comunidade, visto que ja sao conhecidos e 

mantem urn conhecimento dos problemas que afetam a localidade. 

Deve existir uma divisao de bairros e os policiais devem receber a 

atribui~ao de responsabilidade sobre as areas em que trabalham, passando a 

tomar decisoes particularizadas de acordo com as necessidades encontradas. 

A parceria deve ser estimulada entre a policia e os moradores. Alem 

disso, os problemas supervenientes passam a ser resolvidos com urn enfoque 

na qualidade do resultado e nao apenas efetuando-se prisoes ou lavrando-se 

multas. 

4.3 A COMUNIDADE 

A palavra comunidade deve estar bern definida para fins de se saber 

qual e a area de atua~ao dos policiais quando do policiamento comunitario. 

Nao e tarefa tao simples definir comunidade visto que nao sao apenas 

aspectos geograficos que devem ser levados em considera~ao. Hoje se fala 

tambem em comunidade de interesse. 

Sempre que em determinado espaco geografico os individuos se conhecem, possuem 
interesses comuns, analisam juntos os seus problemas e poem em comum os seus 
recursos para resolve-los, podemos afirmar seguramente que ai existe uma 
comunidade. { ... ) Comunidade e, por conseguinte, reuniao total de ideias, interesses e 
recursos, em determinado espaco geografico em que as pessoas interagem buscando 
solucoes dos seus problemas para a realizacao do bern comum. { ... )A comunidade 
depende de varios requisites: 1°) uma certa contigOidade espacial, uma aproximacao 
habitual dos membros que permita entre eles os contatos diretos ou a utilizacao de 
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servi<;os Msicos comuns; 2°) a consciencia de interesses comuns, que revele aos 
membros a possibilidade de, unidos, atingirem objetivos que, isolados, nao 
alcan<;ariam; 3°) a participa<;ao em uma obra comum, que e a realiza<;ao desses 
objetivos e a forya de coesao interna da comunidade. ( ... ) Eis porque definimos o 
trabalho comunitario como aquele que tern por objetivo beneficiar direta ou 
indiretamente toda a comunidade, e para o qual todos os seus membros contribuam, 
ou participem de sua realiza<;ao. E a solidariedade na constru<;ao de uma obra, na 
execu<;ao de urn service ou na realizacao de urn bern social que da o sentido 
comunitario a urn empreendimento. 0 evento nao pertence particularmente a ninguem 
e e ao mesmo tempo de todos, porque e feito com e para a comunidade. ( ... ) Para 
haver genuina comunidade, e nao apenas uma massa, nao basta a disposi<;ao 
meramente sentimental e instintiva; requer-se, alem disso, uma atitude valorativa do 
espirito, venera<;ao e amor, ou, ao menos, respeito pela dignidade pessoal alheia. A 
uniao de muitos, firmada em tal base, como objetivo de alcancar a realizacao do fim 
comum com as for<;as conjuntas de todos, constitui a comunidade no sentido plena do 
termo. (FERREIRA NETO; GARCIA, 1987, p. 9-11) 

Numa visao de (TRAJANOWICZ e BUCQUEROUX, 1994), a 

comunidade de interesse e aquela unida por conta das atividades que 

desempenham, ou por acreditarem numa mesma filosofia, por terem uma 

mesma profissao ou por serem pacifistas. Como exemplos, podemos citar as 

comunidades juridicas, religiosas, etc. Esses la~s. ou vrnculos distintos nos 

dao uma nova concep~ao de comunidade, ja que nao basta apenas morar 

perto para ser da mesma comunidade. Vemos com freqUencia notrcias de 

pessoas que residem no mesmo predio e que sequer se conhecem, mas antes 

temem urn ao outro por puro desconhecimento. As comunidades de interesse 

ou geograficas ao Iongo dos tempos tern perdido os estimulos para lutar contra 

as drogas, ou os ilicitos que as cercam. 

lniciando-se pelo individualismo, este deve ser entendido como a prevalencia do 
individuo sabre a comunidade, ou seja, o individuo nao existe para engrandecer o 
Estado, mas sim este a sociedade e que existem para promover a felicidade do 
individuo. 
0 individualismo subordina ao bem-estar individual o dos grupos ou classes ou 
entidades intermediarias entre a comunidade total e seus membros. 
0 individualismo opoe-se a todas as doutrinas sociais que dao a prioridade ao bern 
com urn. 
Deve-se entender o individuo como portador de urn conjunto de tracos caracteristicos, 
que compoem a sua personalidade, nao existindo nunca dais individuos iguais. Ai 
come<;a o grande desafio; urn e diferente do outro: suas a<;oes, seus modos, suas 
reayoes, serao sempre diferentes diante de estimulos iguais. 
Comunidade deve ser entendida como a reuniao de individuos com objetivos definidos 
e interessados na consecucao do bern comum. 
Para o Dr. Te6filo de Queiroz Jr. o individualismo nao provem da perda de valores 
tradicionais, nem do afrouxamento de vinculos associativos, antes consistentes, como 
vern ocorrendo em paises mais tradicionais e adiantados do chamado 1° mundo. No 
Brasil o que ocorre e o fato de contarmos com uma formacao hist6rica responsavel par 
urn a sociedade que ainda nao conseguiu criar e utilizar valores coletivos persistentes e 
vinculos associativos eficientes. Assim, o brasileiro tern frouxo envolvimento como que 
e coletivo e assume urn baixo grau de responsabilidade com a coisa publica, com os 
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outros que o avizinham e convivem com os mesmos problemas locals. lsso o expoe a 
abusos e transgressoes, na busca de vantagens e sucesso a qualquer pre<;o, mesmo 
que seja ilegal ou fora dos padroes socials (objetivos que provocam a violemcia e 
predispoe ao crime). (PIPES, 1999, p. 02). 

4.4 EDUCACAO DO PUBLICO NA PREVENCAO DO CRIME 

E comum que o governo trabalhe em campanhas educativas, 

direcionadas ao transito e ao combate ao uso de entorpecentes, contudo, esse 

tipo de preven~ao deveria ser levada a efeito de maneira abrangente em 

rela98o aos diversos crimes. A popula98o bern orientada, passa a criar praticas 

corriqueiras de preven~ao, criando nas pessoas capacidade de rea~ao e 

motiva~ao para fazer determinadas denuncias e relatos, indicando a policia, 

solu~aes para melhorias de seguran~a. 

0 policiamento comunitario vern de encontro a este anseio, buscando 

ser urn catalisador deste processo em que a sociedade, ou a comunidade, 

independente de qual seja, una-se na busca da solu98o de seus problemas de 

seguran~ publica. 

4.5 EFETIVANDO MUDANCAS 

A mudan~a na policia e prirneiramente responsabilidade dos seus 

administradores. Por mais que seja importante aprender com as mudan~as 

internas, sao necessarias iniciativas por parte dos chefes de policia. 0 impacto 

limitado de trabalhos de reforma no passado alerta sabre a necessidade de 

examinar os processos de mudan~a em termos muito mais amplos. E cada vez 

mais clara que as mudan~s duradouras requerem, alem de outros esfor~s do 

administrador, os esfor~os sincronizados de outras for~as da comunidade e dos 

poHticos. 

Se a lideran~a policial e fraca ou simplesmente nao esta ligada ao 

processo de mudan~a. cria-se urn enorme vacuo. 

Por sua propria natureza, os processos de mudan~a sao lentos, 

graduais, dificeis e quase sempre dolorosos, com alguns aspectos que nao 

podem ser induzidos artificialmente. Levam-se muitos anos para mudar 

atitudes, desenvolver competencias, projetar filosofias operacionais e ganhar o 

apoio para uma nova forma de lidar com a execu~ao de velhas fun~oes. 



18 

4.6 PRINCIPIOS DO POLICIAMENTO COMUNITARIO 

Como bern podemos ver, o policiamento comunitario tambem e regido 

par principios que norteiam e orientam esta atividade. Varios grupos 

(TRAJANOWICZ e BUCQUEROUX, 1994, p. 9-15) apontam estes principios 

como urn verdadeiro guia para a tomada de decisoes au a9oes em 

policiamento comunitario. 

4.6.1 Filosofia e Estrategia Organizacional ~ A filosofia seria uma maneira de 

pensar e a estrategia uma maneira de desenvolver este pensamento. A 

tonica seria fazer com que as pessoas passassem a influir no processo 

policial desde que contribuissem participando deste processo. Haveria 

urn verdadeiro conluio entre ambos, sempre na busca de novas 

maneiras de resolver as problemas de forma inteligente e criativa. 

4.6.2 Comprometimento com a Concessao de Poder a Comunidade - A 

policia deve promover uma mudan98 de paradigma interna, em que as 

policiais passam a ter maior liberdade para decidir em detrimento dos 

anseios da comunidade. Haveria uma participa9ao dos cidadaos no 

sentido de identificar, priorizar e tambem apontar para a solu98o dos 

problemas. 

4.6.3 Policiamento Descentralizado e Personalizado- 0 policial comunitario 

tambem deve ser o operacional que age como urn elo entre a 

comunidade e a policia, rompendo com a exclusividade do policiamento 

par radiopatrulha, ja que estes tern uma aproxima9ao constante com a 

comunidade e estao sempre em cantata com o seu publico. 0 

atendimento passa a ser personalizado. 

4.6.4 Resolu98o Preventive de Problemas, a Curto e Longo Prazo- Alem de 

efetuar prisoes no local em que trabalha, o que inibe a a98o delitiva, o 

policial passa a ser urn elemento entre a comunidade e outras 

institui90es que porventura possam ser uteis para fins de preven980 de 

crimes. 

4.6.5 Etica, Legalidade, Responsabilidade e Confian9a ~ Este principia, par si 

s6, ja traduz qual a postura e conduta que o policial comunitario deve 
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adotar. Surge nesses moldes uma nova rela9ao entre a policia e a 

comunidade. Esta passa tambem a cuidar de maneira mais autonoma 

de pequenos problemas que estavam ate entao acostumados a chamar 

a policia para resolver. Sendo assim a policia trabalha no 

desenvolvimento imediato ou em Iongo prazo de solu96es para 

problemas da comunidade. 

4.6.6 Extensao do Mandato Policial- 0 policiarnento preventivo rompe como 

modelo reativo tradicional. A policia, bern se sabe, esta presente em 

todos os horarios do dia para atender a quem necessitar, com isso deve 

manter a capacidade de dar efetiva resposta aos pedidos da 

comunidade. 0 policiamento comunitario e, pois urn elemento que 

transforma a vida nas comunidades tornando realidade o fato de 

conseguir tornar a vida mais segura. 

4.6.7 Ajuda para Pessoas com Necessidades Especificas ~ Os grupos ou 

pessoas mais vulneraveis devem, consequentemente, receber 

tratamento especial a fim de serem protegidas na proporyao em que sao 

suscetiveis ao crime. 

4.6.8 Criatividade e Apoio Basicos ~ 0 uso de novas tecnologias no 

policiamento nao substitui o contato pessoal do policial com a 

comunidade que faz nascer uma relayao de confian9a e apoio mutuo, 

surgindo novas maneiras de resolver problemas. 

4.6.9 Mudan9a lnterna - Os policiais que mantem urn contato com a 

comunidade tern a capacidade de esclarecer e tornar nitido quais sao os 

objetivos da policia para aquela localidade. 

4.6.1 0 Construyao do Futuro ~ 0 policiamento e descentralizado e 

personalizado como ja afirmado anteriormente. As ideias da policia nao 

podem ser impostas a comunidade, mas esta deve ser sensibilizada e 

instruida para ver na policia urn recurso a ser utilizado para ajuda-la a 

resolver os problemas atuais da comunidade. 
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4. 7 TEORIAS DE POUCIA COMUNITARIA 

As duas teorias nas quais se fundam a policia comunitaria dizem 

respeito ao pensamento (SOWER, 1957), com a teoria do Patrocinio Normative 

e (FAY, 1984) com a teoria Social Critica. (TRAJANOWICZ e BUCQUEROUX, 

1994, p. 23), 

A Teoria do Patroclnio Normative 
Tal teoria postula que a maioria das pessoas tern boa vontade e irao 
cooperar para a constru9ao de urn consenso. Quanto mais grupos 
diversos partilham, valores, cren9as e objetivos comuns, mais vao 
concordar quando interagirem na solu9ao de problemas comuns em 
seus bairros ... 
A Teoria Social Crrtica 
Tal teoria procura responder por que pessoas se juntam para superar 
obstaculo, que impedem suas necessidades. Esclarecimento, Poder e 
Emancipa9ao sao as tres ideias centrais desta teoria ... 

5 POLiCJA COMUNITARIA COMPARADA 

Essa discussao de novas modelos de policiamento e urn movimento 

mundial. Diversos paises tern mostrado sua insatisfa~o com os metodos 

adotados, buscando de alguma forma aumentar a discussao ao redor do 

mundo sabre os modelos existentes. 

0 tema e considerado urn dos mais atuais, apesar de ja se ter iniciado a 

discussao ha bastante tempo, todavia, nem de Ionge o assunto esta encerrado 

e enseja novas debates a cada dia, sempre com o objetivo de se buscar novas 

alternativas para aproximar a comunidade das questoes de seguranya publica. 

Expoem-se abaixo algumas experiencias ao redor do mundo como forma de se 

tra<;ar urn paralelo do que ocorre num cenario internacional. 
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5.1 A EXPERIENCIA NORTE-AMERICANA 

Percebeu-se que o policiamento feito em autom6veis nos EUA, foi 

distanciando o policial da comunidade. 0 que era uma tecnologia passa a ser 

urn dos fatores que influenciam no alargamento da policia com as pessoas. 

Criou-se com isso urn policiamento muito mais repressivo que preventivo e o 

novo modelo propunha urn atendimento rapido de ocorrencias. 

Alguns estudos demonstraram que o aumento ou diminuigao dos 

recursos humanos e tecnol6gicos nao influenciava nos indices. 0 modelo de 

1970, baseado no menor tempo-resposta aos chamados se mostrou 

insuficiente para prevenir a criminalidade. 

"A hist6ria do policiamento norte-americana tern tres fases distintas: a 

era politica, a era da reforma e a era da resolugao de problemas com a 

comunidade". (CERQUEIRA, 1998, p. 5) 

Resumindo, poderiamos dizer que nos Estados Unidos o 

desenvolvimento das patrulhas motorizadas, superou a era politica. A era da 

reforma, afastava o policial da comunidade com a criagao de urn modelo 

profissional, voltado para o atendimento das ocorrencias. Com isso, a policia 

perde urn pouco de sua fun9ao essencial, que e a prevengao, pais passa a 

distanciar-se da comunidade. Diante desse distanciamento da comunidade e 

do sentimento de necessidade em manter contato direto como policial, o que 

seria possivel apenas com o policiamento a pe, nao restou outra alternativa a 

nao ser optar gradativamente pelo policiamento comunitario. 

Em 1992, com os fatos havidos em Los Angeles, com a evidente 

demonstragao de violencia por parte da policia, alem de corrupgao, o governo 

resolveu destinar altas quantias em dinheiro com o intuito de treinar os 

policiais, investir em tecnologia e aproximar o policial da comunidade. Houve 

uma verdadeira reforma, encabe9ada pelo COPS - Community Oriented Police 

Services, vinculado ao Departamento de Justi9a. 0 programa era a tao falada 

policia comunitaria que buscava maior participa9ao do cidadao bern como 

visava valorizar e estimular os policiais para o seu mister. 
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5.1.1 A Experiencia em Boston - EUA 

Citamos como exemplo o que ocorreu na cidade de Boston - EUA, 

porque Ia foi aplicada uma metodologia de trabalho que muito pode nos ajudar 

a compreender tudo que temos exposto ate aqui, bern como podemos tamar 

como exemplo, logicamente com as ressalvas devidas. 

Boston e a capital do Estado de Massachussetts, tern 600 mil habitantes. 

Sua regiao metropolitana conta com seis milhoes de habitantes onde urn em 

cad a 1 0 e estrangeiro e urn em cad a 12 tala espanhol. 

Varios grupos atuavam de maneira desarticulada com diversos 

programas de preven«;ao ao crime. 0 atendimento reativo nao tinha impacto 

nas estatisticas do crime e o modelo aplicado era de 1970, focado no 

atendimento rapido das ocorrencias. Para superar todas as dificuldades foi 

preciso trayar uma estrategia para poder obter resultados. lnicialmente 

montaram equipes sob comando da prefeitura, composta por liderancas 

comunitarias, moradores, politicos, Hderes religiosos e policiais para debater a 

seguranya publica por urn periodo de seis meses de estudo. Ao final, o grupo 

de trabalho apresentou pianos de acoes para cada urn dos 1 0 distritos policiais, 

alem de promover a realizacao de mudancas administrativas e operacionais. 

0 Strategic Planning Initiative reuniu a policia e a comunidade para 

combate a criminalidade. Reuniram 350 pessoas, divididas em 16 grupos de 

estudo. A execucao do plano ocorreu em 1995. 

Alguns problemas foram identificados, dentre eles uma alta rotatividade 

dos policiais, pelo que propuseram algumas solu¢es dentre elas atrelar a 

atividade do policial a uma comunidade, aumentando a responsabilidade dos 

profissionais. A aproximacao gerou vinculos de comprometimento dos dais 

Iadas com troca de informacoes. Aos chefes de distritos foi estabelecido que 

deveriam manter o foco no plano inicial. Desta maneira terminaram uma 

primeira fase sendo tracada uma segunda etapa que contava com o 

envolvirnento de magistrados, professores, jovens, lideranyas religiosas, 

empresarios, policiais e outros. 

0 enfoque passou a ser a prevencao. 0 rnerito do sucesso que era 

experimentado passou a ser repartido entre todos aqueles que de alguma 

forma participavam do processo, o que gerava urn estimulo para o empenho. 
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Dentre as varias mudanyas ocorridas, destacava-se a mudanya de 

comportamento, ja que os policiais que estavam acostumados apenas como 

atendimento de ocorrencias no menor espayo de tempo, passaram a fazer 

aconselhamentos, coordenar atividades extracurriculares de jovens e passaram 

a controlar os horarios dos adolescentes infratores, alem de receberem 

treinarnento para a resoluyao de conflitos. 

Com o fim de manter o programa funcionando, eram promovidas 

reunioes peri6dicas. Houve uma descentralizayao do processo decis6rio e os 

policiais que estavam na ponta passavam a ter maior autonomia para decidir. 0 

policiamento passou entao a ter particularidades de acordo com o Distrito em 

que era aplicado, mas sem perder o foco no plano principal. 

Os resultados foram sem duvidas, expressivos. Em 2002, registrou-se a 

mais baixa incidencia de crimes em 31 anos. De 1994 a 2003 os crimes 

violentos reduziram de 10.664 para 7.174. Os crimes contra a propriedade 

reduziram de 42.414 para 27.876. Os homicidios anuais reduziram de 85 para 

39 e os crimes com armas de fogo reduziram de 2.026 para 1.209 (anual). 

5.2 POUCIAMENTO COMUNITARIO NO JAPAO 

0 Major PMSP LIB6RIO, por ocasiao do Curso Nacional de Policia 

Comunitaria, traz-nos diversos aspectos sobre a policia comunitaria no Japao e 

passaremos aqui a nos reportar aos aspectos mais relevantes observados. 

Possuindo caracteristicas de urn Estado moderno, com urn alto grau de participayao 
social, muito diferente do modelo brasileiro, o Japao possui urn sistema de 
policiamento fardado baseado na estrutura da Policia Nacional Japonesa. Desenvolve 
urn dos processes mais antigos de policiamento comunitario no mundo (criado em 
1879), montado numa ampla rede de postos policiais, num total de 15.000 em todo o 
pals, denominados kobans e Chuzaishos. 

lnforma-nos o texto que o policial japones consegue exprimir os trayos 

que sao caracteristicos na cultura de seu pais como educayao, polidez e 

disciplina. 0 grau de formayao e o equivalente ao nosso ensino media ou ate o 

nivel superior, sendo que este conta com urn aporte tecnol6gico grande, se 

comparado ao brasileiro, entretanto, ele domina e esta totalmente ambientado 

com tal tecnologia. Por vezes, atua isoladamente na resoluyao de suas 
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atribui~oes. Trazemos entao o juramenta do policial japones: "Como membro 

da Policia, eu aqui prometo servir a na~o e a sociedade com orgulho e urn 

firme sentido de missao. Prestar o devido respeito aos direitos humanos e 

realizar minhas obriga~oes com justi~a e gentileza; manter estreita disciplina e 

trabalhar com o maximo de coopera~ao; desenvolver meu carater e a 

capacidade para minha auto-realiza~ao; manter uma vida honesta e estavel". 

0 policiamento comunitario no Japao e considerado modelo para o 

restante do mundo, quer seja por que foi urn dos primeiros paises do mundo a 

implementa-lo quer seja porque o grau de comprometimento do policial com 

sua atividade e extremamente elevado. No Japao, 40% do efetivo trabalha 

diretamente no policiamento comunitario e os outros 60% atuam nas mais 

diversas atividades como investiga~ao, escolas, transito, etc. 

A importancia dada ao Policiamento Comunitario pela Policia Japonesa 

a qual e seguida a risca, deve-se a algumas premissas tidas como 

imprescindiveis: 

a) A impossibilidade de investigar todos os crimes pressupoe um investimento de 
recursos na prevencao de crimes e acidentes, para aumentar a confianya da 
populacao nas leis e na polfcia. 

b) lmpedir o acontecimento de crimes e acidentes e muito mais importante do que 
prender criminosos e socorrer vltimas acidentadas. 

c) A policia deve ser levada onde esta o problema, para manter uma resposta 
imediata e efetiva aos incidentes criminosos individuais e as emergencias, com o 
objetivo de explorar novas iniciativas preventivas, visando a resolucao do problema 
antes que eles ocorram ou se tornem graves. Para tanto descentralizar e a 
solucao, sendo que os maiores e melhores recursos da policia devem estar 
alocados na linha de frente dos acontecimentos. 

d) As atividades junto as diversas comunidades eo estreitamento de relacoes policia 
e comunidade, alem de incutir no policial a certeza de ser um "mini-chefen de 
policia descentralizado em patrulhamento constante, gozando de autonomia e 
liberdade de trabalhar como solucienador dos problemas da comunidade, tambem 
e a garantia de seguranca e paz para a comunidade e para o seu proprio trabalho. 

Houve, portanto, uma descentraliza~o das a~oes policiais onde as 

bases que sao construidas e mantidas pelas prefeituras funcionam 24 horas 

por dia. 

Nos denominados Chuzaisho, o policial mora com sua familia e existem 

mais de 8500 em todo o pais. Durante o horario de expediente, o policial faz 

rondas fardado e a sua esposa o auxilia atendendo telefonemas, radio, etc. 

lsso possibilita que o servidor receba uma gratifica~ao extra. 
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Na Koban, trabalha uma equipe de policiais composta por tres ou quatro 

pessoas. As tarefas compreendem patrulhas a pe, bicicleta ou moto e 

atendimento ao publico. Os policiais sao responsaveis por uma area pequena e 

bern definida. Respondem assim por todas as ocorrencias daquela localidade. 

Existem mais de 6.500 Kobans no Japao e estes sao mais comuns em regioes 

de maior concentra~ao de pessoas. 

As rotinas variam de acordo com as necessidades de cada localidade, 

entretanto, corriqueiramente ha visitas as residencias, comercios escrit6rios, 

escolas, pessoas idosas, entre outras. 

5.3 A EXPERI~NCIA CANADENSE 

Conforme (MACIEL; LEAO NETO, 2005. p. 42), embora o indice de 

desenvolvimento das Na~oes Unidas de 2002, aponte o Canada como o 

terceiro colocado mundial em Desenvolvimento Humano, o nivel de seguran~. 

que e um dos componentes do indice, ocupa uma faixa media entre os paises 

desenvolvidos. Segundo a ONU, ainda, ocorreram no Brasil, em 2002, 30.000 

homicidios, contra 540 no Canada. 

Destaca-se que o Brasil tern uma popula~ao de 17 4 mil hoes de 

habitantes e o Canada 29 milhoes. Assim sendo, proporcionalmente, os 

homicidios canadenses representam um decimo dos ocorridos no Brasil. 

5.3.1 A Experiencia em Montreal - Canada 

Falando sobre a cidade de Montreal, (PIMENTA, 2005, p. 38-40) afirma 

que um dos maiores problemas da provincia de Quebec, tern sido o combate 

ao crime organizado. As gangues, que geralmente andam em motos, traficam 

entorpecentes e promovem roubos, prostitui~ao e lavagem de dinheiro. De Ia 

sao os famosos Hell Angels, que conta com 250 membros e mais de 2.000 

associados apenas no Canada. Ha urn outro grupo chamado Rock Machines, 

tao violentos quanta os outros. Os grupos sao rivais e lutam pela domina~ao do 

trafico. Os confrontos entre as gangues ja mataram mais de 150 pessoas. 

As autoridades tern dificuldade para prender os lideres porque a 

estrutura hierarquizada dos criminosos poe na linha de frente apenas os 
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recem-chegados, o que gera impunidade dos escalaes superiores. 

No ano de 1995, a morte de uma crian~ decorrente da ac;ao dos 

criminosos influenciou a opiniao publica para pressionar por uma legislac;ao 

mais rig ida. Em 1997, o Parlamento aprovou leis que puniam as associac;oes 

criminosas. S6 o fato de pertencer a tais grupos, tornou-se crime. 

A ousadia dos grupos quando do assassinate de dois guardas 

municipais e a tentativa de matar um jornalista, deu inicio a uma serie de ac;oes 

policiais visando prende-los. No inicio de 2001, ap6s intenso trabalho, surgiram 

as prirneiras condenac;oes. 

A legisla«;ao nova deu for~ a policia e ao judiciario. Ap6s isso, houve 

nitida diminuic;ao da criminalidade. 

5.3.2 A experiencia em Ottawa - Canada 

A cidade tambem sofre com o crime organizado, apesar de nao ter taxas 

elevadas de crime. Os canadenses desenvolveram um programa de combate a 

criminalidade que pudesse coibir os delitos. 

A Seguranc;a Publica Ia, tern tres esferas: a Federal, o Ministerio da 

Seguranc;a Publica e Protec;ao Civil e a esfera Municipal. 

A Royal Canadian Mounted Police - RCMP, e a policia federal 

canadense, coordenada pelo Ministerio da Seguranc;a Publica. 

A estrategia utilizada e trabalhar com uma policia descentralizada. 

Nesse sentido, a policia adota um programa chamado "Parceria em Ac;ao". 0 

objetivo do programa e constituir parcerias de Iongo prazo com a comunidade, 

com base no respeito mutuo, transparencia e confianc;a reciproca. 0 foco e a 

prevenc;ao e a solu«;ao de incidentes. Tern como ideias centrais: a sensibilidade 

as percep¢es da comunidade e da policia bern como a atenc;ao especial aos 

pequenos problemas. 

Os pressupostos sao: a policia nao resolve sozinha os problemas que 

geram o crime, a prevenc;ao nao e s6 papel dos policiais, mas tambem da 

comunidade. 

Para cada caso que surge, ha etapas que a policia deve seguir visando 

a melhor solu«;ao. A ultima etapa consiste numa avaliac;ao dos resultados 

obtidos para entao ser feita uma critica sobre o caso. 
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6 POLfCIA DA FAMILIA 

0 Estado do Acre, buscando novas alternativas para a reduc;ao dos 

indices de criminalidade e visando atingir algumas metas propostas pelo Plano 

Nacional de Seguranc;a Publica, do Governo Federal, decidiu por implementar, 

a titulo de Projeto urn programa denominado Policia da Familia. Este fora 

elaborado por Delegados de Policia Civil e Oficiais da Policia Militar acreana. 

0 enfoque do projeto estava voltado para a reduc;ao dos crimes, 

baseado numa postura de proximidade com a comunidade. Os preceitos do 

Projeto derivam todos da policia comunitaria. A inspirac;ao do nome decorre do 

fato de que "a familia, base da sociedade, tern especial protec;ao do Estado", 

conforme descrito no art. 226 caput combinado com o § 8° da Constituic;ao 

Federal de 1988, ao afirmar que e dever do estado prover a " ... assistencia a 
familia na pessoa de cada urn dos que a integram, criando mecanismos para 

coibir a vioh9ncia no ambito de suas relac;oes". 

Extraindo-se do texto de nossa carta Magna que a familia esta na base 

da sociedade e que os dissabores do crime poderiam ser evitados no seu 

nascedouro e que se propos tal nome. 

Urn dos objetivos precipuos do projeto e trabalhar com a prevenc;ao do 

crime, estribado, como dissemos nos principios elementares da policia 

comunitaria, que conforme exposto nos capitulos anteriores tern a premissa 

basica de prevenc;ao. A respeito deste assunto lembramos que a prevenc;ao e 

urn dos principios desenhados por Sir Robert Peel em 1829 para a policia 

londrina. 

Mais que urn simples nome, policia da familia evoca uma nova 

estrategia organizacional, com efetiva parceria entre a comunidade, 6rgaos 

publicos, iniciativa privada, organizac;oes nao governamentais, midia e a 

policia. 

lnova o projeto quando preve a participac;ao em conjunto de policiais 

militares e civis, tanto na coordenac;ao de cada uma das bases quanta na 

composic;ao do efetivo para as praticas de policiamento. 

As areas escolhidas para a instalac;ao das bases fisicas eram 

exatamente onde o crime era mais intenso e onde as viaturas do policiamento 



28 

reativo apenas faziam o atendimento das ocorrencias solicitadas sem 

conseguir inibir o crime. Sob este enfoque, a periferia passava a ser o alvo do 

poder publico no que diz respeito a prevencao do crime. Nestes bairros, eram 

detectados varios crimes como consumo elevado de bebidas alco61icas, trafico 

de entorpecentes, constantes desordens, furtos, viola9oes de domicilio, 

aliciamento de menores para a pratica de atos infracionais, etc. 

Foram escolhidos entao tres bairros, a saber, Jorge Lavocat, Vit6ria e 

Santa Cecilia. 

Escolhemos para a presente pesquisa a atua9ao da Policia da Familia 

localizada no bairro Vit6ria, onde passaremos adiante a chama-fa apenas de 

Base do Vit6ria, como e conhecida. 

Tem-se como proposta do Projeto a media9ao de conflitos na propria 

familia e na comunidade, buscando solu9oes pacificas para pequenos 

problemas que afligem sobremaneira os envolvidos. Outra proposta e fazer o 

encaminhamento devido dos problemas que afetam a comunidade e que por 

vezes contribui para a falta de seguran9a. A policia passa a ser entao urn 

instrumento nas maos da comunidade para encaminhar de maneira adequada 

as demandas sociais, no maior exemplo de pratica de cidadania, em que o 

cliente, passa a ser de fato o cidadao que tern nas Bases da Policia da Familia 

urn referendal. 

Neste contexto, cada Base da Policia da Familia seria responsavel por 

alguns bairros adjacentes as suas instala9oes fisicas. A Base do Vit6ria 

responde pelos seguintes: Vit6ria, Chico Mendes, El Dorado, Placas, Sao 

Francisco, Conjunto Ouricuri, Oscar Passos, Loteamento Jaguar, Parque dos 

Sabias e Conjunto Edson Cadaxo. 

0 projeto apresenta algumas caracteristicas que quebram com o modelo 

vigente e que passamos agora a elencar. 

A exemplo da implantagao da Policia Comunitaria no ano de 1999 na 

capital acreana, que chegou a ter 12 postos de policiamento comunitario 

distribuidos pela cidade, a participacao da comunidade na discussao dos 

problemas locais de seguranga publica, e, sobretudo o cerne da questao. Esta 

proximidade permite urn melhor diagn6stico e uma resposta mais rapida para 

os fenomenos criminais pelo fato de o policial estar em constante e continuo 
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contato com as familias. Os policiais que participam do projeto passaram por 

uma capacita~ao para poderem trabalhar. 

Destaque-se aqui que todos os policiais que inicialmente participaram do 

Projeto, tinham pouco mais de 03 (tres) meses de forma~ao, o que deu a 

possibilidade aos coordenadores, delegados e oficiais; de contar com urn grupo 

seleto que nao tinha os vicios da cultura policial da rua, mas sairam do curso 

de forma~ao com todos os conceitos tecnicos a flor da pete. Este fator foi 

preponderante para que nao houvesse uma resistencia na implementa~ao, 

visto que aquela experiencia de policiamento era praticamente a primeira de 

suas carreiras. 

Dentre outras coisas, citamos algumas caracteristicas isoladas que 

tambem foram adotadas: Policiamento a pe, visitas nas residencias, 

padroniza~o de escalas de servi~o. etc. 

Destacamos que houve a cria~ao de urn escrit6rio de media~ao como 

dito, e que consiste ate hoje em resolver alguns conflitos interpessoais, como 

briga entre vizinhos, amigos, e outros. Na pratica, o escrit6rio de media~ao faz 

muito mais que o previsto, promovendo uma maior harmonia entre os 

moradores, quer seja mediando conflitos, redigindo urn contrato de compra e 

venda ou ate mesmo encaminhando urn jovem para uma clinica de 

recupera~ao para dependentes quimicos, por exemplo. 

Experiencia realmente inovadora com policiais-militares e civis 

trabalhando juntos e sendo coordenados por ambos. Citando outras a~oes de 

planejamento estrategico tra~ado, temos urn levantamento socioeconomico e 

cultural dos bairros abrangidos que deveria ser feito em parceria com o 

SEBRAE, a fim de se obter uma radiografia do publico com o qual se 

trabalharia. Este trabalho nao foi implementado na Base Vit6ria, mas tao 

somente em outra Base do Projeto. Havia tambem a previsao da participa~ao 

de estagiarios universitarios nas bases. 

As diretrizes e objetivos sao os mesmos da policia comunitaria como o 

foco voltado para o cidadao; a nao-rotatividade de policiais, para uma maior 

interatividade com a comunidade na qual trabalha; uma participa~ao da 

comunidade nas a¢es de policiamento. 

lmportante frisar que alem de tudo, o Estado ao lan~ar o projeto cria uma 

rede de relacionamento onde os diversos 6rgaos de defesa social seriam 
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acionados pela policia da familia quando esta identificasse e encaminhasse as 

demandas surgidas. 

No que diz respeito ao efetivo, cada uma das tres bases funcionaria com 

06 delegados de policia, 06 oficias da PM, 06 escrivaes de policia civil, 40 

agentes de policia civil, 150 policiais-militares e 06 estagiarios. 

Na pratica, por ocasiao do lancamento, estes numeros nunca se 

tornaram realidade, mas atingiu-se o seguinte efetivo: 02 (dois) delegados, 02 

(dois) escrivaes, 01 (um) oficial, 30 (trinta) agentes e 80 (oitenta) policiais

militares. 

Por ocasiao desta pesquisa, constatou-se que o efetivo esta muito 

aquem do previsto, bem como daquele que iniciou os trabalhos. Houve uma 

retirada quase que total dos efetivos militares e civis. A Base do Vit6ria conta 

hoje com 60 (sessenta) pracas, 01 (um) capitao PM que e o coordenador 

militar; 12 (doze) policiais civis, entre agentes e escrivaes e uma delegada na 

coordenacao civil. A bem da verdade, a retirada do efetivo, tanto civil quanta 

militar ocorreu por uma necessidade de realocacao em outros setores policiais. 

Boa parte do efetivo foi retirado para guarnecer o complexo Penitenciario do 

Estado, que teve a populacao carceraria aumentada significativamente. 

A Coordenacao geral do Projeto Policia da Familia e do Delegado de 

Policia Civil, Antonio Maia Magalhaes. 

Os dados constantes dos subitens abaixo foram fornecidos pela 

coordenacao da Base do Vit6ria. 

6.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2003 

Nao sendo possivel contar com uma estrutura totalmente estabelecida e 

carecendo da instalayao de computadores e outros mobiliarios, o trabalho 

estava dedicado quase que na sua totalidade a divulgayao de casa em casa, 

iniciando uma interacao com a comunidade e recebendo na Base todos 

aqueles que a procuravam indistintamente. Ressalte-se que nao se faz 

inqueritos apesar da presenca do delegado. Sempre que necessaria ha uma 

delegacia na area que absorve tais problemas. Muitos atendimentos eram 

personalizados e os pr6prios coordenadores, delegados e oficiais da PM, iam 
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ate as residencias para s~lucionar alguns conflitos. 0 efeito desta pequena 

atitude gerou urn clima de respeito e confianc;a na comunidade, onde os 

policiais passaram a ser chamados pelo nome, o que demonstrava que a 

populacao comecava a interagir. Levando-se em conta que naquele momenta 

inicial os dados nao eram contabilizados, e possivel que o numero de 

atendimentos tenha sido superior aos apontados aqui. Nos meses de setembro 

a dezembro de 2003, foram registrados 85 (oitenta e cinco) atendimentos 

diversos, 02 (dois) encaminhamentos de mulheres em situacao de risco para 

centro especializado, 10 (dez) encaminhamentos de adolescentes para 

acompanhamento no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS, entre 

outros. 

Transcrevemos aqui parte da materia publicada no Jornal Pagina 20 de 

08 de fevereiro de 2004. 

E.L.A. 15 anos, e uma das adolescentes incluidas nesse programa. "Fugi de casa, 

aprontei tudo o que podia, minha mae me denunciou para a policia, que acabou me 

prendendo. Me levaram ate a porta da Pousada do Menor, mas resolveram que iam me 

dar uma nova chance. Eu estou aqui tentando aproveitar", disse a garota, que se 

empolga ao relatar que no CAPS, alem de aulas de informatica e de reforco escolar, 

assiste a palestras e tambem pratica capoeira, danya e aprende a fazer artesanato. 

"Estou mudando." 

A materia que tern o titulo "Anjos da Guard a", traz outros subtitulos como 

Recuperacao Social, Sabor de Aventura, Luz nas Trevas, Mediando Conflitos, 

Reconciliacao de Conflitos etc. Trazemos alguns fragmentos desta reportagem 

especial, pois reputamos de fundamental importancia o papel da imprensa 

neste projeto que tern dado divulgacao aos fatos ocorridos na periferia onde 

antes s6 era possivel destacar atos de desordem e violencia. (XANGAI, 2003) 

ANJOS DA GUARDA NA PERIFERIA 
Policiais da familia inauguraram novo tipo de relacionamento com a comunidade, que 
os ve como amigos. 

Desde que entrou em operacao, no mes de setembro do ano passado, o programa 
Policial da Familia deu infcio a urn novo tipo de relacionamento entre os policiais e a 
populacao da periferia de Rio Branco. Soldados da Policia Militar e agentes da Policia 
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Civil especialmente treinados percorrem os bairros de cada em casa conversando 
com as pessoas e ajudando-as a resolver problemas, que na maioria das vezes nada 
tern a ver com questoes policiais. 
Esse relacionamento fez com que as pessoas que sempre viram a policia como uma 
for9a repressiva passassem a encara-la como um grupo de amigos, de quem 
poderiam conseguir conselhos, orienta9ao e ate ajuda para solucionar seus problemas 
do dia-a-dia, como a matricula das crian9as em escolas ou conseguir consultas e 
tratamentos nos hospitais. Tern havido tambem muitos encaminhamentos a 
Defensoria Publica em busca de pensoes alimenticias ou reconhecimento de 
paternidade. 
0 resultado dessa a9ao e que a popula9ao passou a colaborar com a policia no 
combate a criminalidade, o que permitiu acabar com a cobran9a de pedagios nas 
areas em que atuam. Tambem vern facilitando o combate ao trafico de drogas, levou a 
prisao de varies ped6filos e permitiu desmontar muitas gangues de jovens que foram 
encaminhados aos servi9os de atendimento social. 
As policias Militar e Civil atuam de modo perfeitamente integrado nesse programa que 
esta sob a coordena9ao geral do delegado da familia Antonio Maia Magalhaes, que 
atua pessoalmente junto com a delegada Maia e o tenente Pinheiro em sua base 
localizada no Vit6ria. No bairro Jorge Lavocat age o tenente Atahualpa e na Vila Santa 
Cecilia, a delegada Maria Jose como tenente Freitas. 

Antes da presen9a da Policia da Familia, o relata dos moradores era de 

total inseguran9a. Podemos ressaltar que o horario de trabalho dos policiais e 

das 7h as 19h trabalhando em dais turnos distintos. Nao ha policiamento a 

noite e nos fins de semana, ocorrem opera9oes programadas para a area, 

realizadas tanto por policiais do policiamento repressive, quanta por policiais da 

familia. Ainda assim, o policiamento realizado apenas durante o dia tern surtido 

o efeito desejado, ao menos eo que seve pelo relato da comunidade. (Jornal 

Pagina 20 de 08/02/2004). 

Luz nas trevas. 
Ha sete anos, Valdenice Ferreira Fernandes, 37, mae de sete filhos, teve uma crise de 
pressao alta e acabou ficando irremediavelmente cega. Para completar seu drama, o 
marido a abandonou para viver com outra a deixando s6 com as crian9as e sem 
emprego ou qualquer tipo de renda. Passou entao a mendigar ajuda na comunidade 
Vit6ria enquanto seus filhos foram sendo envolvidos com gangues e infra96es que 
levaram a prisao. 
Na ultima quinta-feira, ela comemorou seu aniversario de 37 anos com um bolo 
presenteado pelos proprietaries do Supermercado Dayane, que tambem lhe ofertam 
dois sacoloes de alimentos por mes. Apoiada no ombro de seu filho, ela foi a base da 
Policia da Familia levando seis peda9os do bolo pra dividi-lo com os policiais e, em 
especial, o tenente Pinheiro. 
"Quando falo da Policia da Familia eu fico muito feliz porque antes a gente estava 
abandonada aqui neste Iugar. Agora eles nos ajudam a resolver os problemas com os 
vizinhos e ate as consultas com o medico. Mas o melhor e que agora a gente ja pede 
andar em paz no bairro. Ontem mesmo sai as quatro horas da manha para pegar uma 
ficha no centro de saude, antes nao podia fazer isso. Naquela epoca, se fosse no 
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mercado fazer compras, arriscava nao chegar em casa com elas porque os bandidos 
escoravam a gente na parede e tomavam tudo", relata. 

Em caso relatado pela Delegada Maria Lucia B. Jaccoud3
, urn pai 

procurou a policia da familia para denunciar seu filho que o havia ameac;ado de 

morte a sua vida. lmediatamente uma equipe foi ate o filho e o trouxe a base. 

Descobriu-se, pela conversa, que na realidade, o filho estava revoltado com o 

pai pelo fato deste consumir entorpecente, gastando os parcos recursos da 

familia em detrimento do vicio. Disse a delegada: "conseguimos reconciliar os 

dois, que sairam daqui abrac;ados". 0 trabalho de fato e silencioso e faz 

prevenc;ao. Muitas vezes nao ha noticias para divulgar, simplesmente porque o 

fato criminoso nao ocorreu. Como se pode depreender, e tomando por base o 

exemplo citado, concluimos que esta situac;ao poderia evoluir para urn 

homicidio, ou lesoes corporais, sem falar na impossibilidade de conversar 

sobre o assunto em local neutro como na base da policia da familia. 

6.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ANOS DE 2004 E 2005 

Neste ano, o policiamento enfocou as atividades de mediac;oes de 

conflitos, intermediac;ao de servic;os publicos como encaminhamentos a 
Defensoria Publica, PROCON, Hospital de Saude Mental, Fundac;ao Hospitalar, 

lnstituto de Criminalistica, Casas de prote«;ao a mulheres em situac;oes de 

risco, INSS, Juizado Especial Civet, DETRAN, Secretaria Estadual de 

Esportes, Justic;a ltinerante, ELETROACRE, dentre varios outros 

encaminhamentos. 

Ainda em 2004, buscando uma interac;ao com a comunidade escolar, 

iniciou-se urn projeto de musica na Escola Berta Vieira, a maior situada nos 

bairros abrangidos pela Base; apresenta«;ao de teatro, palestras, torneios 

esportivos; a capta«;ao e distribuic;ao de cestas basicas em parceria com os 

Juizados Especiais Criminais. Tudo para promover integrac;ao, confianc;a, 

respeito e conseqOentemente preven«;ao do crime. 

Muitas foram as ocorrencias e atendimentos realizados. distinguem-se 

ocorrencias como sendo aquelas que envolvem de alguma forma algum ilicito 

3 Delegada de Policia Civil e Coordenadora civil da Base da Policia da Familia do bairro Vit6ria. 
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penal e atendimento seriam aquelas situa9oes em que a comunidade vern 

buscar nos policiais uma soluc;Bo para seus problemas de natureza nao penal. 

No que diz respeito ao numero de ocorrencias registradas apenas na Base da 

Polfcia da Familia, afora os numeros do CIOSP, registrou-se a marca de 797 

(setecentas e noventa e sete). Destas, foram confeccionados 320 (trezentos e 

vinte) termos conciliat6rios, decorrentes de acordos feitos no escrit6rio de 

mediac;Bo. Entre todas as a9oes do policiamento comunitario, como apreensao 

de entorpecentes, achado de produto de furta, apreensao de armas, termos de 

doa9ao, contratos, termos de devoluc;Bo de coisa perdida, etc.; a base da 

polfcia da familia registrou a marca de 1.200 atendimentos. Acrescentem-se a 

estes numeros varios atendimentos pessoais realizados diariamente pelos 

policiais que estao trabalhando nos bairros e que deixam de ser computados. 

0 ana de 2005 segue com as atividades nas escolas, como musica, 

palestras e outras. 0 numero de ocorrencias e atendimentos registrados nao 

nos foi informado. Neste ana, o efetivo sofreu uma redu9ao significativa e as 

atividades de policiamento nos bairros foram reduzidas. 

7 ANALISE DOS DADOS DA PESQUISA 

Procuramos com este trabalho fazer uma analise preliminar das 

atividades da Base do Vit6ria, atraves de uma pesquisa interna com os policiais 

envolvidos com o programa e com os policiais da radiopatrulha. A exemplo de 

outros estados brasileiros, como no Amapa e Espirito Santo, houve uma 

resistencia par parte de alguns policiais em aceitar essa nova maneira de 

pensar e agir como policial, principalmente porque a forma9ao dos nossos 

militares, em urn passado recente, teve as caracteristicas de uma forma9ao 

guerreira, para combater o inimigo e avan9ar no terreno. (KAHN, 2002, p. 74). 

A forma9ao do policial acreano mudou muito e esta perfeitamente alinhada com 

as diretrizes da Secretaria Nacional de Seguran98 Publica com curricula 

totalmente voltado para o cidadao, a lei, os direitos humanos e os direitos e 

garantias fundamentais. 
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7.1 AMOSTRAGEM E METODOLOGIA DA PESQUISA 

Fizemos 50 (cinqOenta) entrevistas com os policiais da familia, o que 

representa 100% do efetivo que desempenha esta atividade. Esses dados 

obtidos sao contrastados com a opiniao de outros 50 (cinqOenta) policiais que 

desempenham apenas policiamento de radiopatrulha na area da Base do 

Vit6ria, o que representa 90% do policiamento repressive. Comparamos os 

policiais comunitarios e nao comunitarios numa serie de quesitos, como 

satisfa9ao com o servi9o, retorno da comunidade, aceita9ao por parte de outros 

policiais que nao os da familia sabre o projeto, sugestoes para a melhoria do 

servi90 e sabre o efeito preventive de suas atividades. 

7.2 PROPOSTAS INICIAIS DA PESQUISA 

,. Verificar se a satisfa9ao com o trabalho de policia e maior na 

Radiopatrulha (RP) ou com os policiais da familia. (motiva9ao, feed back 

da comunidade em rela9ao ao tipo de atividade); 

.,. Descobrir se os policiais de RP desconhecem as atividades 

desenvolvidas pelo policial da familia; 

.- Constatar qual o grau de satisfa9ao da comunidade que e atendida pela 

policia da familia; 

..., Analisar as estatisticas do Centro lntegrado de Opera96es de 

Seguran9a Publica do Estado do Acre; 

~ Verificar qual e o posicionamento do Comandante-Geral da Policia 

Militar, o Diretor-Geral de Policia e do Secretario de Seguran9a Publica, 

quanta ao funcionamento do projeto. 
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7.3 RESPOSTAS DOS QUESTIONARIOS 

Ver-se-a neste subtitulo quais foram as respostas dad as pelos policiais 

que desempenham o policiamento repressivo nas radiopatrulhas, alem das 

respostas dos policiais comunitarios; da comunidade; e a estatistica 

fornecida pelo Centro lntegrado de Seguran9a Publica do Estado do Acre. 

Por fim, quais foram as respostas dadas pelos gestores de Seguran9a 

Publica aos questionamentos propostos. 

7.3.1 A Opiniao dos Policiais de Radiopatrulhamento 

Os policiais da radiopatrulha responderam que gostam da atividade que 

desempenham na seguinte propor9ao: 

GRAFICO 1 - GOSTO PELA ATIVIDADE QUE DESEMPENHAM 

Mais ou Menos 

16% 

FONTE: Pesquisa de campo 

Muito 
84% 

Quando perguntado se a atividade repressiva que desempenhavam 

contribuia de alguma forma para a preven~ao do crime, a resposta foi 

unanime em afirmar que sim, entretanto, conforme (MEIO e COSTA, 2005, 

p. 92) o policiamento repressivo como menor tempo resposta possivel, eo 

modelo praticado em larga escala, mas insuficiente para prevenir o crime de 
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maneira eficaz. 0 mesmo grupo quando perguntado sabre a atividade que 

mais contribuia para a prevenyao do crime, coincidentemente guardou as 

proporyaes do quesito anterior. 

GRAFICO 2 - ATIVIDADE POLICIAL QUE MAIS COLABORA COM A 

PREVEN<;AO DO CRIME 

Policiamento 
Comunitario 

16%) 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Radiopatrulha 

Perguntado se sabiam,' de fato, qual era a atividade desenvolvida pelos 

policiais da familia, 28% afirmaram desconhecer, o que indica que o 

desconhecimento leva a critica. A resposta a outra pergunta revela que mesmo 

os que disseram conhecer, na verdade nao sabem muito bern o que fazem os 

policiais da familia. Neste sentido, perguntamos se eles achavam que os 

policiais da familia trabalhavam menos que os da repressao. A resposta 

surpreende, porque a carga horaria de trabalho dos policiais da familiae maior, 

tendo em vista que alem do policiamento que desenvolvem no seu horario 

regular, participam de policiamentos extras e de eventos na comunidade. 
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GRAFICO 3 - QUEM MAIS TRABALHA NA OPINIAO DO POLICIAMENTO 

REPRESSIVO 

Polfcia da Familia 
24% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

7.3.2 A opiniao dos Policiais da Familia 

Quando perguntado se o trabalho que desempenhavam colaborava para 

a diminuicao da criminalidade, todos afirmaram que sim. Nem todos, 

entretanto, estavam motivados para o trabalho que desenvolvem, mas o 

principal motivador e a satisfacao do proprio publico que e atendido. No quesito 

que indagava qual era a atividade policial que mais colaborava para a 

prevencao do crime, obtivemos um resultado que demonstra que ja e um 

consenso que o policiamento repressive nao consegue fazer prevenc;ao de 

forma eficaz. 
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GRAFICO 4 - ATIVIDADE POLICIAL QUE MAIS COLABORA COM A 

PREVENCAO DO CRIME 

Parceria com as Escolas 

10% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Outros 
7% 

ape 83% 

Ao ser perguntado se a comunidade confia no trabalho da policia, todos 

afirmaram que sim. Veremos mais adiante o que a comunidade diz em rela~ao 

ao fato de confiarem na policia. Todos disseram, ainda, que ja foram criticados 

em algum momenta por serem policiais da familia, contudo 100% confirmou 

que a policia da familia e um sucesso, precisando melhorar em alguns 

aspectos como: 
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GRAFICO 5 - ASPECTOS EM QUE A POLiCIA DA FAMiLIA PRECISA 

MELHORAR 

Autonomia 

Funcional 

37% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Outros 

17% 

7.3.3 A Opiniao da Comunidade 

Efetivo 

46% 

Foram aplicados 120 questionarios a comunidade que passou a emitir 

sua opiniao dizendo que sabiam da existencia da policia da familia em seus 

bairros. A maneira que tiveram conhecimento do policiamento deu-se da 

seguinte maneira: 



GRAFICO 6- FORMA QUE CONHECERAM A POLiCIA DA FAMiLIA 
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Uma das respostas mais esperadas nesta pesquisa era aquela que 

pergunta a comunidade se ela esta satisfeita com o policial da familia, pelo que 

obtivemos a seguinte resposta: 



42 

GRAFICO 7 - GRAU DE SATISFAQAO DA COMUNIDADE COM A POLiCIA 

DA FAMiLIA 

lnsatisfeito 
8% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Satisfeito 

92% 

Este indice nos chama a atenc;ao pelo fato de que no Brasil a populac;ao 

nao esta nem de Ionge satisfeita com a policia. A Ex-ouvidora do Rio de 

Janeiro e soci61oga Julita Lemgruber, afirma a jornalista Paloma Cotes, em 

entrevista a Revista Epoca4
, que a populac;ao brasileira nao acredita na policia. 

Acrescenta ainda urn dado coletado pelo Datafolha em que 59% dos brasileiros 

dizem ter mais medo que confianc;a na policia, ao passo que nos Estado 

Unidos, 59% dos americanos confia muito ou bastante. Explica que a 

populac;ao nao acredita na policia exatamente pelo fato de ela ser 

incompetente, corrupta, violenta e por nao fazer investiga<;Qes. 

4 LEMGRUBER Julita. Policia sem Controle. Epoca, Rio de Janeiro, n. 115, 16 de fevereiro de 2004, p.7 
"Nao confia porque acha que a poHcia e incompetente, corrupta, violenta e nao vai investigar 
mesmo. Tambem porque tern medo de ir a delegacia, para comec;o de conversa. Fizemos, 
durante a pesquisa, grupos focais com pessoas pobres e de classe media. Os mais pobres 
diziam que preferiam, mil vezes, topar com urn bandido que com urn policial na rua. Os de 
classe media afirmaram que a ultima pessoa que eles chamariam em uma situac;ao de risco 
seria o policial". 
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Buscando refor9ar este dado, trazemos o depoimento de Valdenice 

Ferreira Fernandes5
, que e moradora de urn bairro contemplado. "Meus filhos 

foram obrigados a participar das gangues, agora ja nao estao mais, estudam, 

se preparam e ficam em casa comigo. Se em todo Iugar tivesse urn trabalho 

desses, a gente teria sempre a familia completa. E por causa disso tudo que 

venho trazer urn peda9o de bolo ao tenente". 

Visando aferir a sensa9ao de seguran9a dos moradores, perguntamos 

se os entrevistados sentiam-se mais seguros por conta da presen9a da policia 

da familia. A resposta assim se deu: 

GRAFICO 8 - SENSACAO DE SEGURANCA PESSOAL APOS 0 TRABALHO 

DESENVOLVIDO PELA POLfCIA DA FAMILIA NOS BAIRROS 

8% 
• Mais Segura 

o Do Mesmo Jeito 

92% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

5 XANGAI, Juraci, Anjos da Guarda na Periferia. Jomal Pagina 20, Rio Branco, 08 de fevereiro de 2004 
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7.3.4lndices de Atendimento de Ocorrencias pelo Policiamento Repressive 

Os dados estatisticos abaixo coletados referem-se ao numero de 

ocorrencias atendidas pelo policiamento reativo no periodo compreendido entre 

novembro e 2003 e outubro de 2005. 

QUADRO 1 - PERCENTUAL DE OCORR~NCIAS NA AREA DA BASE DO 

VIT6RIA EM RELA<;AO AO TOTAL DE OCORR~NCIAS DA 

CIDADE 

Ano Periodo Percentual na Base do Percentual no Restante da 

Vit6ria cidade 

Novembro 

2003 e 40!0 96% 

Dezembro 

Janeiro 

2004 a 5% 95% 

Dezembro 

Janeiro 

2005 a 6% 94% 

Outubro 

FONTE: Centro lntegrado de Operacaes de Seguranya Publica - CIOSP 

Estes dados nos revelam que ha urn crescimento da demanda e pode 

ser plenamente justificavel pelo aumento de confianoa da comunidade nos 

servi90s policiais. Leve-se em considerayao que nesta estatistica estao 

incluidas as ocorrencia atendidas pelos policiais da familia que exigem prisaes 

ou condu~oas a uma delegacia. 

Outro dado importante que trazemos a tona e o pr6prio numero de 

ocorrencias havidas por turno dentro do periodo ja mencionado. Fizemo-lo 

assim porque a policia da familia s6 atua de 07h as 19h, com policiamento 

preventive. Constantemente ha operayoes noturnas realizadas tanto por 

policiais da familia, quanto pelo policiamento de radiopatrulha. 
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GRAFICO 9- TOTAL DE OCORR~NCIAS POR TURNO EM 2003 

Total de Ocorrencias 2003 - Base do Vit6ria 

FONTE: Centro lntegrado de Opera9oes de Seguran9a Publica- CIOSP 
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GRAFICO 10- TOTAL DE OCORR~NCIAS POR TURNO EM 2004 

Total de Oco~nclas 2004- Base do Vit6ria 

FONTE: Centro lntegrado de Opera9oes de Seguran9a Publica- CIOSP 
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GRAFICO 11 -TOTAL DE OCORR~NCIAS POR TURNO EM 2005 

Total de Ocorrincias 2005 - Base do Vit6ria 
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FONTE: Centro lntegrado de Operac;oes de Seguranc;a Publica - CIOSP 

7 .3.5 Os gestores de Seguran9a Publica 
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Distribuiu-se o mesmo questionario para o Comandante-Geral da PMAC, 

o Diretor-Geral de Policia e para o Secretario de Seguran~. 

Esclarecemos que o Senhor Diretor-Geral de Policia nao nos respondeu 

o questionario, ficando desta maneira prejudicado o seu posicionamento 

quanta a policia da familia. 

0 Comandante-Geral da PMAC diz que os delegados e oficiais da PM 

que coordenam o projeto tern algumas dificuldades como falta de equipamento, 

fardamento e viatura. Continua dizendo que os coordenadores nao tern apoio 

irrestrito quando precisam fazer parceiras com outros 6rgaos, mas que urn dos 

principais problemas e de efetivo, pois as demandas do Estado 

constantemente requerem movimenta9ao dos recursos humanos das bases da 

policia da familia. 0 Secretario absteve-se de responder. 

Quando perguntado sobre quais eram as atividades desenvolvidas 

atualmente pela policia da familia para prevenir o crime, o Comandante-Geral 
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afirma que sem duvida que e o estreitamento dos la~s com as famllias dos 

bairros que permite aos policiais conhecer as pessoas e assim poder atuar 

como mediador dos conflitos. Citou, ainda, que o elo que a coordena9ao 

mantem com outras institui9()es como o Centro de Atendimento Psicossocial ao 

Adolescente, permite urn encaminhamento adequado das demandas. Afirma 

que outro fator importante e o fato de resolverem pequenos problemas, mas 

que muito afligem a comunidade. Neste quesito, o Secretario de Seguran9a 

ressaltou que o projeto de musica mantido pela policia da familia, bern como as 

a9oes desenvolvidas nas escolas dos bairros, propicia uma atividade de 

preven9ao. 

A policia da familia nao tern uma verba estadual propria e ha bastante 

tempo a Secretaria Nacional de Seguran98 Publica nao contribui 

economicamente, apesar de o Estado ter enviado ao Governo Federal projetos 

que beneficiavam a policia da familia. 

Quando perguntado sobre o desconhecimento por parte de outros 

policiais-militares, tanto oficiais quanto pra9Bs, sobre a atividade da policia da 

familia, o Comandante-Geral nos disse que o desconhecimento ainda existe, 

mas que alguns ainda precisam conhecer urn pouco mais sobre a doutrina de 

policia comunitaria. Segue afirmando que havia muita critica interna afirmando 

que era uma outra policia e que nao gostavam de trabalhar, entretanto diz que 

hoje se pensa em expandir esta filosofia para outros bairros de Rio Branco. 
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8 CONSIDERACOES FINAlS 

8.1 CONCLUSAO 

A Policia Militar tern prestado o servi<;o de policia ostensiva e de 

preserva<;ao da ordem publica. E fato que nem sempre for assim. No Brasil, 

derivamos de um modelo militar portugues que servia a coroa. Hoje a policia 

deixando de ser 6rgao repressor do Estado, passa a ocupar Iugar muito mais 

destacado quando esta totalmente a servi<;o do cidadao. 0 marco maior deste 

enfoque e a propria Constituiyao Federal de 1988. Referendados, ainda, pela 

Carta Politica da nayao, a instituiyao tern seus servidores como militares, 

verdade e que temos uma estetica militar, identificados por simbolos, farda, 

atitudes e, sobretudo pela hierarquia e disciplina. 

Neste contexto, busca-se uma aproxima<;ao da policia com a 

comunidade. A finalidade e promover a convivencia pacifica e harmoniosa de 

uma popula<;ao, no que pertine especificamente a seguran<;a publica. A 

prevenyao do crime passa a ser eminentemente o objetivo mais destacado 

nesta integra<;ao comunitaria. 

A policia comunitaria, com todas as suas caracteristicas, surge como 

modeto de estrategia e filosofia de trabalho. 

Afirma-se que nesta seara, nao se analisa eficiencia e eficacia 

simptesmente atraves de indices de ocorrencia, mas peta ausencia de crimes e 

atos de desordem publica. lnfetizmente, esta ainda e uma pratica corriqueira na 

policia. A experiencia nos mostra e a titeratura especializada nos confirma que 

saturar com opera<;oes poticiais uma area com alto numero de ocorrencias 

poticiais, nao e o suficiente para resolver o problema da criminalidade. Para os 

mais desavisados e desprovidos de conhecimento tecnico, aquelas a<;oes 

policiais com dezenas de homens bern equipados nao resolve a questao. Na 

verdade essa soluyao e passageira e chama a atenyao e impressiona quem ve; 

quer seja pela imprensa ou pessoalmente. Alias, a imprensa e sempre 

chamada. Nao se quer aqui afirmar que o trabalho e in6cuo, ao contrario, tern 

seus meritos, sobretudo na sensa<;ao de seguran<;a e por vezes e necessaria 

promover tais ayaes. A critica reside na perenidade da sotuyao. Nao se 
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buscam as raizes do problema. A alternativa apenas inibe o crime 

temporariamente ou faz com que migre. 

Ressalta-se que a ostensividade da policia nao deve acabar jamais, nem 

tampouco as rondas nos bairros. Relembra-se que essa, inclusive, e uma 

premissa do policiamento comunitario. 

Buscam-se resultados mais duradouros e constantes, atraves de 

praticas preventivas e repressivas diante dos anseios da comunidade. 

A pesquisa revela que existe uma satisfa~ao com a policia por parte dos 

moradores daqueles bairros. Quanta ao numero de ocorrencias atendidas via 

chamadas telefonicas 190, ve-se que durante 0 periodo pesquisado houve um 

aumento de ocorrencias, o que e plenamente justificavel, diante da falta de 

confian~a na policia, essas ocorrencias eram cifras negras, ou seja, nao eram 

sequer comunicadas. 

Um dado extremamente relevante e o numero de ocorrencias que a 

Base da Policia da Familia passou a atender desde seu inicio. No anode 2004, 

foram registrados 1200 atendimentos. Antes nao havia a quem a comunidade 

recorrer. Esses numeros nao sao computados pelo Centro lntegrado de 

Seguran~a Publica do Estado do Acre (CIOSP), uma vez que o sistema registra 

apenas as ocorrencias solicitadas por telefone. 

Verifica-se pelos relat6rios de atendimento da Base do Vit6ria que os 

servi~s prestados ou as ocorrencias atendidas dizem respeito a uma variada 

gama de demandas que antes nao eram atendidas pela policia e pior nao eram 

considerados problema para a policia. Muitas dessas solicitayaes nao sao, de 

inicio, algum crime ou contraven~ao, mas se traduzem numa necessidade da 

comunidade local e que reflete na seguran~a publica. 

Ponto positivo a ser destacado aqui e a fun~ao da policia como elo entre 

o cidadao e outros servi~os prestados pelo Estado. 

Destaca-se tambem o policiamento feito a pe que por certo aproxima, o 

policial do cidadao. 
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8.2 SUGESTOES 

Partindo de uma observac;:ao do sistema de policiamento praticado, 

apontamos como sugestoes para a policia da familia: 

* 0 uso de um fardamento mais adequado para que os policiais 

possam, de pronto ser identificados; 

"' Uma melhor definic;:ao das atribuic;:aes de policiais-militares e civis, ja 

que os dois tern desempenhado policiamento ostensivo; 

~ lnstitucionalizac;:ao do Projeto para que nao venha a sofrer com a 

instabilidade do efetivo em atividades alheias ao servic;:o da Base. 

Afirmamos isto com fundamento nas respostas dos questionarios 

aplicados aos policiais da familia. Eles apontam esta instabilidade ou 

inconstancia nas escalas de servic;:os extra, como um fator de 

desestimulo e descontentamento; 

-' Difusao desta filosofia para outras areas da policia, atraves de cursos 

de capacitac;:ao. Muitos policiais desconhecem as atividades da 

policia da familia e todos devem ser e agir segundo os canones da 

policia comunitaria. 

* Ampliac;:ao do programa "Musica na Escola". Uma iniciativa da policia 

da familia que consiste em ministrar aulas de musica as crianc;:as e 

adolescentes na maior escola da regiao. Os monitores sao os 

pr6prios-militares que o fazem fardados e sao urn referencial para a 

comunidade estudantil. A diretora da Escola Berta Vieira, Carla 

Cristina de Lima Souza, diz ter duvidas se a escola foi escolhida 

pelas autoridades para servir de modelo em termos de seguranc;:a ou 

se foi abenc;:oada com os melhores quadros que havia dentro das 

policias Civil e Militar. Retrata bern esse fato dizendo que "... os 

agentes do "Policia da Familia" sao nossos parceiros e estimados por 

todos. Os PMs lotados no programa de combate as drogas em 

escolas se transformaram em idolos dos alunos. Cuidam das 

situac;:oes que antes tinhamos que enfrentar, como apaziguar 

divergencias entre gangues". 
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-¥ Revisao do projeto em alguns pontos-chave como a organiza~ao de 

Conselhos Comunitarios, mecanismos de avalia~ao das atividades, 

etc.; 

., Aumento da parceria com o municipio, que por for~a de competencia 

constitucional tern maiores possibilidades de viabilizar a presta~o de 

servi~os essenciais para a comunidade. 

Encerra-se afirmando que a Policia da Familiae uma alternativa viavet 

para a Seguran~a Publica no Estado do Acre, entretanto, muito ainda precisa 

ser feito. Nao e uma panaceia, mas tem-se revelado eficiente e quem diz isso e 

a propria comunidade. Seguran~a publica e um item muito caro e nao se faz da 

noite para o dia, antes e urn processo, um caminho a ser percorrido ao Iongo 

de anos. 

Precisa-se de um plano de Estado e nao apenas de governo, que possa 

alocar recursos na seguran~a publica. Falamos em educa~ao, moradia, 

saneamento, energia, saude, entre outras coisas. 0 investimento deve 

acontecer principalmente no fator recursos humanos que e a melhor arma 

contra o crime, incutindo na cabe~a de cada policial que a legalidade, o 

comportamento etico e moral sao capazes de promover uma verdadeira 

mudan~ na qualidade de vida de todos nos. 
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ANEXOS 

- Projeto Policia da Familia. 

- Questionario aplicado aos Policiais Militares da Radiopatrulha 
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- Questionario aplicado aos Policiais da Familia 

- Questiomirio aplicado a comunidade 

- Questionario aplicado aos Gestores de Seguranc;a Publica 



1 Apresenta~ao 

PROJETO 
POLICIA DA FAMILIA 

0 Governo do Estado do Acre, visando ampliar e cumprir o novo modelo de 
Seguran~a Publica estabelecido para o Brasil para conter a escalada da violencia, 
aprimorando a resposta estatal, com o prop6sito de restaurar a sensa~ao de seguran~a, 
cria urn novo modelo de intera~ao social. 

Trata-se de uma interafiio completa utilizando as caracteristicas e filosofia dos 
modelos comunitario e interativo de policia. 

Neste momento o Governo do Estado prioriza a Seguran~a Publica, com 
reformas ousadas e hist6ricas, criando a Policia da Familia, onde integra 
definitivamente nao apenas as policias civil e militar, mas todos os 6rgaos envolvidos 
na inclusiio social. 

2 Justificativa 

Grande parte dos crimes ocorridos no Estado do Acre tern sua origem na 
ingestao exagerada de bebidas alco6licas, no uso de drogas e na deficiencia ou ausencia 
da presta~ao de servi~os publicos. Geralmente o conflito nasce entre pessoas 
conhecidas, e urn pequeno problema que nao e resolvido adequadamente desdobra-se 
para urn delito de maior gravidade. 

0 distanciamento existente entre a policia e o cidadao tern propiciado a~oes 
meramente repressoras e de pouca eficacia, fazendo com que haja uma migra~ao do 
crime ou do criminoso, ou seja, o problema continuara existindo, apenas mudara de 
Iugar ou de capitula~ao legal. 

0 policiamento ostensivo inibe o crime, mas nao e suficiente para reduzi-lo em 
condi~oes aceitaveis, portanto, e preciso algo mais. E neste contexto que surgiu a 
proposta da implementa~ao da Policia da Familia, pois alem da presen~a constante, os 
policiais deverao interagir intensamente com todos aqueles que fazem parte da 
comunidade, conhecendo-os, obtendo informa~oes, rnediando e solucionando os 
conflitos de interesse e levando a~oes de cidadania para esses individuos, de forma 
integrada (Policias Civile Militar) com enfase na preven~o, em total consonancia com 
o projeto de seguran~a publica idealizado pelo Governo Lula, que preve a ado~ao de urn 
novo suporte ideol6gico para a estrutura~ao das policias. 

3 Defini~ao 

Atividade policial sera realizada com urn novo enfoque privilegiando aspectos 
voltados para a preven~ao, rnediando e solucionando conflitos na propria familia e na 
cornunidade, bern como interrnediando a busca dos servi~os publicos junto aos 6rgaos 
competentes, visando propiciar a carla individuo, todo o instrumental necessario para o 
exercicio pleno da cidadania e com isso reduzir drasticamente a criminalidade no Estado 
do Acre. 

Nao e uma terceira Policia. 



4 Caracteristicas do Modelo 

4.1 Comunitariza~ao 
A9ao participativa das comunidades na discussao das questoes de seguran9a publica 
localizada. 

4.2 Apoio Familiar 
Alem da troca de informa~ao entre a policia e a comunidade, que permite uma 
resposta mais nipida aos fenomenos criminais ou marginais, o policial deve 
conhecer com pro.fundidade todos os elos de cada familia no ambiente de sua 
responsabilidade. 

4.3 Efetivo qualificado nos moldes da Policia da Familia. 
4.4 Atua9ao direta com a popula9ao socialmente menos favorecida. 
4.5 Padronizac;ao das escalas de servi~os. 
4.6 Envolvimento discreto na realiza~ao de satura9ao policial continuada em areas com 

altos indices de criminalidade. 
0 Policial da Familia deveni exercer preferencialmente sua fun9ao proximo de sua 
residencia evitando tambem a substituic;ao, que prejudica o exito participativo. 

4. 7 Bases de atendimento familiar integrada. 
4.8 Cria~ao dos Conselhos de Orienta9ao Familiar. 
4. 9 Parceria integral dos 6rgaos estatais e societais. 
4.10 Universalidade nas a~oes de preven~ao e controle da criminalidade. 
4.11 Uniforme e viaturas unicos e diferenciados dos demais segmentos das policias. 
4.12 Resolu~ao dos problemas da comunidade ou seu acompanhamento ate a sua 

completa solu9iio. 
4.13 Cria~ao dos Escrit6rios de Media9iio. 
4.14 Participa9ao integral de universitarios. 
4.15 Capacita~ao constante do efetivo e da comunidade nos assuntos relacionados com 

a seguranc;a publica. 
4.16 Emprego permanente de bicicletas nas rondas programadas, como processo do 

policiamento ostensivo. 
4.17 Monitoramento de penas alternativas, do periodo de prova do sursis e de presos em 

livramento condicional nas bases de atendimento da familia. 
4.18 Disque denuncia ampliado. 
4.19 Cria9ao dos Conselhos de Apoio ao Lazer. 

5 Planejamento estrategico 

5.1 Divisao do municipio em Areas de Policiamento. 
5.2 Identificac;ao dos bairros com relat6rio da pesquisa socioeconomico e criminal. 
5.3 Divisao do efetivo. 
5.4 Identificac;ao e contato com as lideranc;as locais. 
5.5 Palestra sobre a Policia da Familia. 
5.6 Identificac;ao dos problemas locais. 
5. 7 Indicatives e encaminhamento dos problemas locais. 
5.8 Fixac;ao de metas. 
5. 9 Controle de qualidade. 



6 Composi~io 

A Policia da Familia sera composta por Delegados de Policia, Oficiais da PM, 
Escrivaes de Policia, Agentes de Policia, Pravas da PM e estagiarios universitarios, 
cabendo aos dois primeiros a coordenavao das equipes, o planejamento das avoes em 
suas respectivas areas de atuavao e a gestao das demandas junto aos outros 6rgaos ou 
entidades, em todas as esferas de governo. 

7 Filosofia do trabalho 

Os policiais civis e militares trabalharao de forma integrada, sob a coordenavao 
dos Delegados de Policia e Oficiais da PM nas respectivas areas, interagindo 
intensamente com a comunidade, levando informavoes, recebendo suas demandas, 
mediando e solucionando os conflitos. Todos os esforvos serao concentrados na 
prevenvao, todavia, na ocorrencia de urn crime, o Policial da Familia devera viabilizar o 
acionamento do policiamento convencional e/ou especializado ou ainda encaminhando 
a ocorrencia para a Delegacia de Policia para que sejam tomadas as providencias 
necessarias, previstas em lei. 

Ressalta-se a importancia de completar o ciclo da atividade policial, ou seja, o 
atendimento na Delegacia de Policia devera ser realizado por policiais civis, observando 
os principios da Policia da Familia, bern como os aspectos relacionados com a 
qualidade total no servivo publico, principalmente no que tange as informavoes de 
interesse da vitima. A partir dessa nova filosofia de trabalho, sera possivel construir 
uma relavao de confianva entre a policia e a comunidade. 

8 Diretrizes 

0 0 foco da avao policial deve estar voltado para 0 cidadao; 
o Interavao constante entre policiais e comunidade; 
o Controle, pela comunidade, das avoes e atividades implementadas pela 

Policia da Familia (prestavao de contas); 
o Os Policiais da Familia devem residir, preferencialmente, no proprio 

bairro onde atuarao ou nas proximidades; 
o A definivao das areas deve observar os seguintes aspectos: populavao, 

incidencia criminal, tamanho do territ6rio de cobertura e a divisao de 
areas do projeto de inclusao social do Governo do Estado. 

9 Objetivos 

o Fortalecer a relavao de confianva entre a policia e a comunidade; 
o Obter informavoes relevantes para o planejamento das avoes policiais 

e/ou sociais; 
o Propiciar a execuvao de avoes que estejam voltadas para o exercicio da 

cidadania e melhoria das condivoes de vida das familias; 
o Mediar e solucionar pequenos problemas e conflitos, evitando sua 

progressao para delitos mais graves e com isso reduzir a criminalidade; 
o Garantir a seguranva publica aos cidadaos, identificando e impondo as 

sanvoes cabiveis a todos aqueles que estiverem a margem da lei. 



10 Parceiros 

o Lideres comunitarios; 
o Organiza~oes govemamentais; 
o Organiza~oes nao govemamentais. 

11 Instrumentos 

o Palestras, campanhas educativas, eventos culturais, programas 
govemamentais de inclusao social e cidadania (Ex:Adjunto da 
Solidariedade, Peti, Projeto Cidadao, etc). 

o Reunioes peri6dicas entre os membros da Policia da Familia e a 
comunidade. 

o Analise criminal das ocorrencias policiais. 
o Estabelecimento da Rede de Relacionamento - em cada 6rgao publico 

responsavel por algum servi~o ou a~ao na comunidade devera ter uma 
pessoa devidamente envolvida e credenciada junto a Policia da Familia, 
para dar encaminhamento as demandas, garantindo urn alto grau de 
resolutividade dos problemas. 

o Aplica~ao de pesquisa socioecon6mico e criminal nos domicilios. 

12 Estrutura 

12.1 Pessoal 
o 20 ( vinte) Delegados de Policia; 
o 20 ( vinte) Oficiais da PM; 
o 20( vinte) Escrivaes de Policia; 
o 120 ( cento e vinte) Agentes de Policia; 
o 460 ( quatro centos e sessenta) Pra~as da PM; e 
o 20 (vinte) estagiarios universitarios. 

12.2 Material de informatica, aparelhos, m6veis, utensilios e de expediente. 
12.3 Logistica- cria~ao dos Administradores das Bases. 
12.4 Uniforme padrao com diferencia~ao de acordo com a institui~ao. 
12.5 Equipamentos- armamento, colete de prote~ao individual, veiculos, motocicletas e 

bicicletas. 
12.6 Comunica~oes- atraves de radio. 

13 Funcionamento 

13. 1 Coordena~ao Geral do Projeto 
Sera exercida por urn delegado e urn oficial PM designado pelo Secretario, 
Comandante da PM e pelo Diretor Geral de Policia para elabora~ao, implanta~ao, 
acompanhamento e desenvolvimento do projeto, descentralizando a estrutura 
organizacional, incrementando uma filosofia e uma cultura funcional de unidade 
de policia ostensiva modema capaz de atender as anseios sociais. 



13.2 Areas 
0 projeto piloto sera iniciado em tres areas distintas (Bairros Santa Cecilia, Jorge 
Lavocat e Vit6ria), abrangendo os bairros vizinhos, considerando que nessas 
localidades ja existem bases estruturadas para abrigar os Policiais da Familia. Nas 
demais areas estabelecidas como base do policiamento da familia, os policiais ja 
estarao distribuidos e serao os responsaveis pela implanta<;ao gradativa do Projeto. 

13 .3 Rela<;ao das Bases com a Delegacia de Policia 
A partir da implanta<;ao dos novos servi<;os, os encaminhamentos das ocorrencias 
e a instaura<;ao de inqueritos serao conduzidos pelos delegados da Policia da 
Familia, cabendo aos delegados titulares das delegacias da circunscri<;ao onde as 
bases estejam inseridas a atualiza<;ao dos inqueritos ja instaurados, devidamente 
supervisionados pela Corregepol, ate a atualiza<;ao. 
0 Policiamento da Familia fara parte do quadro de organiza<;ao da Policia Civil 
quanto ao efetivo empregado nessa missao. 
Esse periodo de tempo sera suficiente para que a :filoso:fia da preven<;ao seja 
incorporada por todos os segmentos da Seguran<;a PUblica, com a avalia<;ao dos 
primeiros resultados. 
Os delegados da Policia da Familia farao expedientes alternados em turnos de 08 
( oito) horas diarias entre a delegacia e a base da policia da familia da mesma 
circunscri<;ao. 
Nas bases da Policia da Familia, em medio prazo, serao lavrados Termos 
Circunstanciado de Ocorrencia. 

13 .4 Rela<;ao das Bases com a Policia Militar. 
0 Policiamento da Familia fara parte do quadro de organiza<;ao da PMAC quanto 
ao efetivo PM empregado nessa missao. · 
As unidades convencionais e/ou especializadas deverao a apoiar integralmente as 
solicita<;oes dos integrantes da Policia da Familia, buscando a harmonia e a 
colabora<;ao mutua. 

13.5 Rela<;ao das Bases com os demais 6rgaos e entidades envolvidos na Projeto de 
Inclusao Social. 
A intermedia<;ao junto aos 6rgaos governamentais e entidades nao 
governamentais, visando a presta<;ao de servi<;os na comunidade, :ficara sob a 
responsabilidade do Delegado de Policia e do Oficial da PM, de conformidade 
com a Rede de Relacionamento. 

13.6 Estagio supervisionado 
Serao abertas, inicialmente, 20(vinte) vagas para estudantes universitirrios. 

13.7 Administradores das bases 
Serao responsaveis pela atendimento logistico das Bases 

13.8 Instala<;ao do Conselho de Orienta<;ao Familiar. 
13.9 Turno de trabalho 

o 08 ( oito) horas diarias para delegados, o:ficiais e escrivaes, com 
expediente dinamico; 



o 06(seis) horas diarias para agentes e pravas, com dois tumos de servivo 
(07:00h ate 13:00, B:OOh ate 19:00h); 

o Durante o periodo notumo funcionara escala de permanencia e em cada 
base haveni o apoio de uma Radio Patrulha do policiamento ostensivo 
convencional. 

13 .10 Modalidade - patrulhamento. 
13.11 Tipo: ape, de bicicleta e/ou motorizado. 
13.12 Cartao-programa- determinara os itinerarios a serem percorridos e os horarios a 

serem cumpridos pelos policiais em cada bairro. 

14 Formas de controle 

14.1 Controle social 
Dar-se-a por meio de reunioes peri6dicas entre os membros da Policia da 
Familiae da comunidade. 

14.2 Controle institucional 
Sera executado pela Coordenavao Geral, atraves de relat6rios, contemplando 
dados estatisticos sobre as ocorrencias policiais e resoluvao de con:flitos, bern 
como atraves de reunioes peri6dicas entre os Delegados de Policia, Oficiais da 
PM, Diretor Geral da Policia Civil, Comandante Geral da PM e Secretario de 
Justiva e Seguranva PUblica. 

15 Escritorio de Media~ao 

Funcionara em cada base da Policia da Familia e tera uma estrutura adequada 
para receber as demandas da comunidade, mediando e solucionando os conflitos 
de interesse dos individuos, excluindo aqueles de competencia dos Juizados 
Especiais. 
As atividades inerentes a mediavao na Base de Atendimento Familiar, ficarao a 
cargo dos Delegados e Oficiais da PM. As demais, poderao ficar a cargo dos 
policiais em patrulhamento. 
0 Escrit6rio de Mediavao sera estendido ate aos bairros mais distantes da base, 
por meio de uma unidade m6vel, com vistas a levar a estrutura necessaria ate o 
local dos conflitos. 

16 Fun~oes do Policial da Familia 
o Interagir com a comunidade, realizando visitas, mantendo contato com a 

iniciativa privada, organizav5es nao govemamentais, direvao de escola, 
postos de saude, etc. 

o Mediar e solucionar conflitos. 
o Implementar avoes preventivas, capazes de evitar a ocorrencia de delitos, 

identificando atividades que possam contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade. 

o Identificar e priorizar a resoluvao dos problemas. 
o Encaminhar as demandas da comunidade para a base da policia da 

familia. 
o Desempenhar tarefas de carater administrativo. 



o Reconhecer e identificar os chamados "Grupos Especiais" (idosos, 
alco6latras, drogados, prostitutas, homossexuais, crianvas e adolescentes 
infratores, etc.). 

o Combater as desordens, encaminhando as diversas ocorrencias nos 
termos da lei, com o auxilio da propria comunidade, do policiamento 
tradicional e especializado. 

o Acompanhar o cumprimento de penas alternativas, do livramento 
condicional e do periodo de prova do sursis. 

17 Acompanhamento, atualiza~ao e avalia~ao 
Serao executados mediante a realizavao de reunioes peri6dicas entre a Policia da 
Familia e a comunidade, bern como por meio de questionarios que permitam a 
avaliavao do trabalho de forma objetiva, privilegiando aspectos relevantes para 
a relavao das partes envolvidas. Ex: atendimento, resoluvao de corrflitos, 
comunicavao, etc. 
As considerayoes acima serao confrontadas com a analise e o estudo das 
ocorrencias policiais. 

18 Treinamento 
Definivao de cursos e estagios voltados para o aperfeivoamento profissional dos 
policiais, em consonancia com o perfil exigido para a realizavao das atividades, 
propiciando novas tecnicas e conhecimentos, direcionados para a nova filosofia 
de trabalho. 
Aplicavao de curses e estagios voltados para as atividades das lideranvas 

comunitarias, parceiros e voluntaries que aderirem ao projeto. 

Anexo I - Fluxograma das atividades da Policia da Familia 



QUESTIONARIO DESTINADO AOS POLICIAIS DA RADIO PATRULHA 

Nome: __________________ data: _/_/2005 
Fun~ao: ____________________________________ _ 

1 Quantos anos de servigos prestados a policia voce tern? _________ _ 

2 Ha quanta tempo voce desenvolve esta atividade? _____________ _ 

3 Voce gosta da atividade que desempenha? 
( ) pouco ( ) mais ou menos ( ) muito 

4 Voce ere que o seu trabalho colabora para a diminuigao da criminalidade? 
( ) sim ( ) nao 

5 Qual atividade desenvolvida pela poHcia voce acha que mais colabora para 
a prevengao do crime? 
RP ( ) PoHcia da Familia ( ) 

6 Voce sabe o que faz urn policial da famflia? 
( ) sim ( ) nao 

7 0 que voce acha deste projeto? 
( ) ruim ( ) bam ( ) 6timo 

8 Gostaria de trabalhar algum dia na policia da famflia? 
( ) sim ( ) nao 

9 Porque? _________________________________________ _ 

1 0 Voce acha que os policiais da familia trabalham menos que os da 
repressao? 
( ) sim ( ) nao 

11 Os policiais da familia tambem prendem os infratores? 
( ) sim ( ) nao 



QUESTIONARIO DESTINADO AOS POLICIAIS DA "POLiCIA DA FAMiLIA" 

1 Quantos anos de servi9os prestados a policia voce tern? ______ _ 

2 Ha quanta tempo voce desenvolve esta atividade? ________ _ 

3 Voce gosta da atividade que desempenha? 
( ) pouco ( ) mais ou menos ( ) muito 

4 0 seu trabalho colabora para a diminui9ao da criminalidade? 
( ) sim ( ) nao 

5 Voce se sente motivado para o trabalho? 
( ) sim ( ) nao 

6 0 que o faz sentir-se (des) motivado? --------------

7 Qual atividade desenvolvida pela polfcia voce acha que mais colabora para 
a preven98o do crime?-------------------

8 Na sua opiniao, a comunidade confia na poHcia da familia? 
( ) sim ( ) nao 

9 0 projeto precisa ser revisto? 
( ) sim ( ) nao 

10 A polfcia da famflia real mente e diferente do policiamento repressive? 
( ) sim ( ) nao 

11 0 policiamento de radio patrulha influencia na redu98o da criminalidade? 
( ) sim ( ) nao 

12 A polfcia da familia e: 
( ) um sucesso ( ) um fracasso 
0 que precisa ser feito para melhorar? -------------

13 Ja foi criticado por outros colegas, no que diz respeito ao servi9o de policial 
da famflia que voce desempenha? 
( ) sim ( ) nao 



QUESTIONARIO PARA A COMUNIDADE 

Dia / __ ./2005 Horario: ----
1 Nome _______________ Telefone ____ _ 

2 Enderego ____________________ ___ 

3 Bairro ldade ____ Sexo ___ _ 

4 Ha quanta tempo reside no bairro? ------------

5 Voce esta sabendo que existe uma iniciativa no seu bairro chamada 
Polfcia da Familia? 
{ ) Sim Nao ( ) 

6 Como voce tomou conhecimento disto? 
( )Venda ( )Mfdia ( ) Escola ( ) Visita em casa ( ) Outros 

7 Voce sabe o que a policia exige que o policial comunitario faga? 
( ) Sim Nao ( ) 

8 0 que voce, como cidadao, espera do policial comunitario no seu bairro? 

9 Voce esta pessoalmente satisfeito como policial da famflia? 
( ) Sim Nao ( ) 

10 Voce ja viu ou falou pessoalmente com o policial da famflia? 
( ) Vi Falei Pessoalmente ( ) 

11 Com que freqOencia? 
( ) Todo dia As vezes ( ) Nunca ( ) 

12 Que tipos de crimes mais o preocupam? 

13 A iniciativa da polfcia da famflia tern diminufdo criminalidade no seu 
bairro? 
( ) Sim Nao ( ) 

14 Voce se sente mais seguro por causa da iniciativa da poHcia da famflia? 
( ) Sim Nao ( ) 



QUESTIONARIO DESTINADO AOS GESTORES DE SEGURANCA PUBLICA 
(Roteiro) 

Nome: __________________ data: _1_12005 
Fun~ao: ______________________________________ ___ 

1 Levando-se em considerac;ao que existe uma tendencia nacional e 

internacional para a formac;ao dos policiais em curses que desenvolvem a 

filosofia da "polfcia comunitaria", como o Estado do Acre tern trabalhado 

neste sentido? 

2 Quantos policias - militares e civis trabalham hoje na policia da familia? 

3 Ha quanta tempo o projeto funciona? 

4 A criminalidade nos bairros alcanc;ados, de fato, reduziu? 

5 Qual e a opiniao dos moradores dos bairros sabre esta atividade? Ha 

algum mecanisme que possa aferir o retorno da comunidade? 

6 Pensa-se em estender o projeto para outros bairros? 

7 Quais sao as principais dificuldades encontradas pelos coordenadores? 

8 Quais sao as atividades desenvolvidas atualmente pela poHcia da familia 

para prevenir o crime? 

9 Os policiais civis e militares que trabalham em outras atividades tern 

conhecimento sabre o trabalho da polfcia da familia? 

1 0 Existe algum tipo de critica interna para com o servic;o da poll cia da 

familia? 

11 Existe algum recurso proprio destinado ao projeto? 

12 A SENASP tern contribufdo com recursos financeiros para o projeto e 

consequentemente tern recebido algum relat6rio sabre as atividades? 

13 Qual e o destine da policia da familia? Extinguir ou expandir? 

14 0 Senhor saberia dizer par que o nfvel de motivac;ao dos policiais da 

familia e maier do que a motivac;ao dos policiais do policiamento 

repressive? 


