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RESUMO 

Trata-se de uma analise da operacionalizac;ao, estruturac;Bo, organicidade e 
legalidade da Polfcia no ciclo complete no ambito das Promotorias de lnvestigac;ao 
Criminal. Procura analisar os aspectos da demanda originada pelas interfaces do 
crime organizado no qual se tern de urn lado os suspeitos da criminalidade e de 
outro a captura de organismos e agentes da estrutura estatal. Analisa-se o aspecto 
determinante da Lei, do Direito Administrative, do Estado Democratico do Direito, 
que atribui uma nova estrutura organica do ministerio publico e neste contexte 
procura estabelecer as possibilidades institucionais, organicas, operacionais, 
instrumentais, peculiares as polfcias administrativa e judiciaria na perspectiva da 
polfcia de ciclo complete. Busca-se a corresponder as requisic;oes de enfrentamento 
do crime organizado e da necessidade de atuar de forma transparente garantindo o 
controle externo da atividade policial pelo Ministerio Publico. Dentre as 
possibilidades encontradas, propoe-se urn novo projeto de atuac;ao das poHcias e a 
superac;ao do instrumento criado sob o formate de Grupos Operacionais cuja 
fragilidade que reveste toda sua constituic;Bo resta insuficiente para promover o 
enfrentamento das demandas do crime organizado e as novas atribuic;oes 
constitucionais do Ministerio Publico. 

Palavras-chave: Controle Externo da Atividade Policial, lnteligencia, Crime 
Organizado e Polfcia de Cicio Complete. 
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1 INTRODUCAO 

A p6s-modernidade com suas caracterlsticas estruturais e organicas 

trouxeram mudanc;as significativas na forma de organiza<;ao social. Os avanc;os 

tecnol6gicos, as inovac;oes no campo de produ<;ao, da economia, das polfticas, das 

relac;oes internacionais, das relac;oes de trabalho e sociais configuraram um novo 

estagio no desenvolvimento da sociedade. Decorrente deste conjunto de mudanc;as, 

o aspecto da violencia emerge como o de maior relevancia na medida em que 

transformou os habitos no campo singular e da coletividade; atingindo tambem as 

estruturas governamentais. 

A questao da violencia tem-se constitufdo em urn fen6meno que atinge 

indistintamente todos os palses desenvolvidos ou em desenvolvimento e nestes 

todas as classes sociais. 0 significado dessa violencia tern demonstrado que a 

realidade diversificada multifacetica e intrincada na qual se gesta, precisa ser 

desvelada em toda sua amplitude para que a partir desta apreensao, o aparato de 

protec;ao social possa corresponder as novas demandas. 

Explica Faleiros (1993) que a violencia nao tern urn unico significado o que 

significa que deve ser historicamente situada e compreendida. Para o autor, a 

violencia nao e a mesma de um perlodo para outro e comporta novos significados 

hist6ricos e bern marcados. Assim explica o autor, que a violencia detem diferentes 

significados hist6ricos e politicos e diferentes manifestac;oes o que nao impede que 

se possa promover uma reflexao mais generica para descreve-la e conceitua-la de 

maneira que transcenda a 6tica daqueles que a praticam e daqueles que a sofrem, 

daqueles que defendem a ordem e daqueles que defendem a justic;a. Tal olhar muda 
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historicamente, de tal forma que atos que nao tinham visibilidade como violentos 

passam a se caracterizar dessa maneira na medida em que o padrao civilizat6rio vai 

se definindo com maior clareza. Diante desta contextualiza<;ao e preciso que se 

tenha claro as reais condi<;oes do momento hist6rico em que se vive no qual o 

processo de globaliza<;ao da economia transcendeu os limites do mercado e 

assumiu uma condi<;§o de determinante de todos os insterstlcios da civiliza<;ao 

global. Para consolidar esse fenomeno da globaliza<;ao da economia que buscou na 

internacionaliza<;ao de seus processes como meio de ampliar suas possibilidades de 

lucro; globalizou tambem a tecnologia, o conhecimento, os acessos a informa<;ao. 

Com a globaliza<;ao nessa area, globalizou-se tambem o crime organizado. 

Outro mecanisme diretamente ligado a essa necessidade de 

transnacionaliza<;ao da economia foi o modelo de gestao adotado pelos Estados 

modernos. Este modelo pautado pelos principios de gestao neoliberal preconizou o 

principia do Estado Mfnimo o que significou na pratica, uma redu<;ao significativa no 

investimento em polfticas publicas. Varios setores sofreram cortes significativos em 

suas receitas, mas a Seguran<;a Publica sofreu o golpe mais profundamente na 

medida em que o desemprego estrutural proprio deste modelo recessive provocou o 

empobrecimento das camadas mais necessitadas o que repercutiu em Indices ainda 

maiores de violencia. Diante deste conjunto de situagoes, o crime encontrou terreno 

tertii para se reproduzir, de tal maneira que o trafico de drogas se constitui em 

atividade economica de grande rentabilidade. Esclarece Arbex (1996, p. 09) "Em 

1991, quase 10 milhoes de pessoas, populagao equivalente a da cidade de Sao 

Paulo, consumiram maconha nos Estados Unidos, e 1,9 milhao consumia cocafna, 

de acordo com calculos feitos pelo governo americana. ( ... ) nos Estados Unidos o 

narcotrafico significava em 1991, urn neg6cio de 125 bilhoes de d61ares, valor 
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equivalente ao da divida externa brasileira. ( ... ) No Brasil ha a existencia de pelo 

me nos 100 mil traficantes no pais, numero que sugere as dimensoes do comercio de 

drogas". 

A questao assume um carater de calamidade diante do descontrole do 

aparato do Estado. Mesmo os pafses desenvolvidos nao conseguem desenvolver os 

mecanismos capazes de intimidar os avan9os das organiza96es criminosas. 

lnforma o autor, que levantamentos produzidos pelo G7 grupo transnacional 

que congrega os Pafses da Europa, Estados Unidos, Canada e Japao, 

demonstraram que os rendimentos produzidos pela industria da droga na Europa e 

Estados Unidos atingiram 231.115 d61ares por minuto. Esta situa9ao levou os pafses 

a adotarem medidas em a96es conjuntas a partir de seus aparatos policiais, seus 

servi9os de informa9ao, procurando especializar seus quadros funcionais para 

buscar respostas ao problema do trafico de drogas e crimes conexos. No Brasil, a 

situa9ao nao e diferente, ao contrario, e ainda mais precaria, por varios motivos, 

entre eles a precariza9ao do sistema policial, a corrup98o interna, o desemprego, a 

pobreza, a extensao territorial, etc. lsso significa que as dificuldades enfrentadas 

pelo Estado Brasileiro se constituem em fatores de ordem econ6mica, polftica, 

estrutural, cultural, entre outras. 

A organiza9ao do Estado se constitui em uma gigantesca institui9ao com 

poderes para organizer a sociedade no ambito de seu territ6rio. Significa dizer que 

em todas as atividades sociais se constata a presen9a da figura do Estado. Para 

desempenhar essa tarefa de organizador da dinamica social, o Estado se vale do 

Direito. Direito, neste caso, significa um conjunto de normas jurfdicas adotadas pelo 

Estado. E, pois, pela via do Direito que o Estado estabelece o conjunto de normas 

obrigat6rias para o disciplinamento do convfvio social humano. 
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E no bojo da Constituic;ao que se tem regulamentados os mecanismos dos 

quais o Estado podera lanc;ar mao sempre que a ordem publica e o Estado de 

Direito sofrerem viota<;ao. 

No que se refere a defesa da ordem publica, do regime democratico e dos 

interesses sociais e individuais indisponlveis, a Constitui<;ao institui o Ministerio 

Publico enquanto institui<;ao permanente essencial na promo<;ao da justi<;a pelo 

Estado. 

Por defini<;ao Ministerio Publico e a institui<;ao que desempenha as 

atividades de preserva<;ao dos valores fundamentais do estado enquanto 

comunidade. Tal func;ao preservativa se promove na medida em que seus membros, 

os Promotores ( da area penal) se encarregam da a<;ao de persegui<;ao e repressao 

aos criminosos que atentam contra os valores fundamentais da sociedade assim 

como na medida em que os curadores promovem a justi<;a civil. 

0 entendimento da jurisprudencia e da doutrina majoritariamente tern sido 

de que tais dispositivos asseguram a instituic;ao a possibilidade de promover 

diretamente a investigac;ao criminal instaurando o correspondente procedimento, 

especialmente naquelas hip6teses em que a atuac;ao da Polfcia Judiciaria possa 

revelar-se insuficiente para a preservac;ao do interesse publico, seja porque nao 

infensa a postura corporativa, nas hip6teses nao rara de envolvimento de policiais. 

A seguran<;a publica por sua vez se constitui em um direito social do 

cidadao. Descrita na Constituic;ao sob o titulo da defesa do Estado e das instituic;6es 

democraticas, a seguranc;a publica e concebida como dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos. 0 exercfcio da seguranc;a publica tern a finalidade de 

preservar a ordem publica e a incolumidade das pessoas e do patrim6nio. Sao 

6rgaos competentes constitucionalmente previstos para a promoc;ao da Seguranc;a 
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Publica: a Polfcia Federal, Pollcia Rodoviaria Federal; Polfcia Ferroviaria Federal, 

Polfcias Civis; Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

Define a Carta Magna que as Polfcias civis devem ser dirigidas por 

delegados de poll cia de carreira e tern por fun9ao as fun96es de poll cia judicia ria e a 

apura~o de infra96es penais exceto as militares. A polfcia Militar 

constitucionalmente compete a polfcia ostensiva e a preserva~o da ordem publica e 

tanto uma corpora9ao quanta a outra estao subordinadas aos governadores dos 

estados, do Distrito Federal e dos territ6rios. 

A organiza9ao e o funcionamento dos 6rgaos responsaveis pela seguran9a 

publica com o compromisso de garantir a eficiencia das atividades dependera de lei 

especifica, segundo o paragrafo 7° do artigo 144 da C. F. 

Por sua vez, o controle externo da atividade policial, como ja se constatou, e 

prerrogativa do Ministerio Publico. 

lsso porque sao inumeros os casos de corrup9ao, de abuso do poder de 

polfcia, de omissoes, etc. praticadas por policiais civis e militares. 

0 modelo de polfcia vigente no Brasil e a polfcia de ciclo o qual se 

caracteriza por manter uma divisao organizada entre os procedimentos de 

prevenc;;ao, investigac;;ao, e julgamento e condenac;;ao. A pollcia de ciclo completo se 

constitui da atividade de polfcia tipicamente organizada para atuar nas situa96es de 

normalidade da ordem publica mantida pela observancia das leis que regulam a vida 

em sociedade; em situac;;ao de anormalidade na qual se promove a quebra da ordem 

social estabelecida resultando em um illcito penal e na atividade de polfcia 

investigast6ria a qual se comp6e pelo auto de prisao em flagrante delito, inquerito 

policial e respective relat6rio final. 
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E nessa ultima perspectiva que se ve posslvel a atuac;ao organica das 

Polfcias no processo de investigagao criminal desenvolvido pelo Ministerio Publico. 

Segundo Guimaraes, o MP necessita preparar adequadamente o seu quadro de 

colaboradores para deter respostas mais efetivas aos novas desafios que a atual 

conjuntura lhe impoe. 

Penso, portanto, que a grande luta do Ministerio Publico no proximo seculo deva ser a de 
formar um quadro de funcionarios capazes de auxiliar seus membros na tarefa de 
investigac;ao ou de complementayao das investigac;oes realizadas pelos 6rgaos policiais. 
oficiais de diligencias, peritos, investigadores, cientistas, etc. o Ministerio Publico Criminal 
precisa dessa especie de apoio para desempenhar sua funyao no proximo seculo. Afinal, a 
pedra de toque da atuac;ao do Ministerio Publico criminal e a de comprovar os fatos 
criminosos e de ensejar a aplicac;ao do direito material. Esse e seu mais pesado onus. Par 
isso exige maior esforc;o na sua realizac;ao. (GUIMARAES, 2002, p. 7 4) .. 

Sao muitas as experiencias nas quais o Ministerio Publico se vale das 

corporac;oes policiais para formar suas equipes de trabalho investigat6rio. 

Em todos os Estado da Federac;ao enos mais diferentes pafses, estao presentes as 

parcerias destes organismos policiais na dinamica do MP. 

Conforme se constata, cada estado e na gestae dos estados, cada novo 

Governo imprime diferentes alterac;oes ao MP no que se refere a composic;ao de sua 

equipe de trabalho. 

A falta de organicidade, de estrutura fixa, demonstra que ha uma certa 

fragilidade, o que impoe aos profissionais destas instituic;oes uma instabilidade 

funcional, emocional bem como, uma fragilidade no tocante aos vfnculos 

estabelecidos. 

Varios grupos operacionais aparecem quando se promove a analise destas 

relac;oes no ambito dos estados da Federac;ao. Tal qual o GERCO criado no Parana, 

existem outros grupos com finalidades assemelhadas. 
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Percebe-se, entao, que a pratica ja demonstrou que ha a necessidade de se instalar 

um novo modelo de rotina de trabalho institucional. 

Para se ter uma ideia, na Bahia se instalou um protocolo de intenc;6es no 

qual se delineia os procedimentos dos integrantes do MP e da Polfcia Militar. No 

Distrito Federal ha o Termo de cooperac;ao tecnica entre as policiais e o MP, em 

Goias tem-se a criac;ao do CAOEX, da mesma forma que em outros estados. 

0 que ha em comum entre todos estes 6rgaos e a excepcionalidade destes institutes 

reconhecidamente necessaries aos bons resultados dos trabalhos investigat6rios do 

MP sobretudo no que se refere ao controle externos na atividade policial e eventual 

participac;8o dos profissionais destas corporac;6es no crime organizado. 

Diante desse quadro conjuntural, tem-se o estado da arte no qual se inscreve 

o problema deste estudo. 

A Constituic;ao Federal de 1988 estabeleceu a nova estrutura do Ministerio 

Publico ampliando sua responsabilidade o que causou polemica por parte dos 

6rgaos envolvidos. Basicamente, a crise se abateu ao se ter definida na Carta 

Magna ser de competencia do MP a promoc;ao da investigac;8o criminal e o controle 

externo da atividade policial. Sobre essa atribuic;ao dada ao MP, as maiores 

resistencias e crfticas partem justamente das corporac;6es militares de todo o Pals. 

Ha duvida de como funcionara este controle externo e se o Ministerio Publico 

Federal tera ou nao o poder de mando que possa submeter os profissionais da 

carreira militar a uma submissao hierarquica. A alternativa diante da supremacia da 

Carta Magna e de que se estabelec;a uma parceria em que o trabalho se realiza em 

perfeita harmonia. 0 que parece claro e que nao cabe a nenhum membro das 

organizac;6es envolvidas impor aos demais a sujeic;ao a qualquer ato na medida em 

que nao ha hierarquizac;ao entre a mesmas. Outro ponto de divergencia e o que se 



8 

refere a pertinencia do MP colher provas de determinados crimes. Quanto a isso, 

entendem os profissionais da polfcia judiciaria que o MP nao poderia ingerir na 

atividade de investiga<;ao criminal, porquanto essa corresponde a uma atividade 

exclusiva da Polfcia Judiciaria conforme disciplinado pelo artigo 144 da CF. A 

polemica se tornou mais contundente quando o STF (Supremo Tribunal Federal) deu 

provimento ao Recurso Ordinaria em "Habeas Corpus" para reformar decisao do 

ST J que entendeu valida a requisi<;ao expedida pelo MP do Distrito Federal para 

que o recorrente, delegado de poHcia, comparecesse ao Nucleo de lnvestiga<;ao 

Criminal e Controle externo da Atividade Policial para ser interrogado em 

procedimento administrativo investigat6rio supletivo. Considerou-se que o MP nao 

tem poderes para realizar diretamente investiga<;oes, mas, sim requisita-las a 

autoridade policial competente nao lhe cabendo, portanto, inquirir diretamente 

pessoas suspeitas de crime dado que a condu<;ao do inquerito policial e a realiza<;ao 

de diligencias investigat6rias sao fun<;oes de atribui<;ao exclusiva da polfcia 

judiciaria. 0 debate ainda nao esta definido na medida em que se constitui em 

interpreta<;ao aos preceitos institufdos pela CF que possibilita a controversa 

interpreta<;ao. Ocorre na pratica que buscando garantir o interesse publico, as 

institui<;oes envolvidas procuram a convivencia pacifica, sendo que e nesse 

diapasao que se tem a requisi<;ao do aporte de profissionais das corpora<;oes 

policiais para atuarem no ambito do MP nas suas atividade integradas de 

persecu<;ao criminal, de combate ao crime organizado e de controle externo da 

polfcia. 

A Polfcia Militar do Parana por sua vez tem correspondido as requisi<;oes do 

Ministerio Publico no que se refere a necessidade de promover uma ac;ao proativa 

na repressao ao crime organizado participando juntamente com a Policia Judiciaria 
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da persecuyao criminal no ambito do Gerco, 6rgao criado pelo Ministerio Publico 

para atuar na especificidade dessa demanda. Decorrente da propria caracterlstica e 

das estrategias de captura de lnstitui96es Estatais e de coopta9ao de agentes do 

Estado, sobretudo, de profissionais destas corpora96es os profissionais se deparam 

com situa96es nas quais suas corpora96es sao investigadas, membros 

hierarquicamente superiores sao colocados sob suspei9ao o que promove uma 

situa9ao de constrangimentos diversos o que nao se atenua quando se tern uma 

polemica que questiona no campo da legalidade tal ingerencia institucional. Se o 

Ministerio Publico por sua vez goza de uma blindagem de. seus agentes que lhes 

confere autonomia diante das demais organiza96es, o mesmo nao acontece com os 

membros que atuam na condi9ao de "parceiros cedidos" e portanto, sujeitos a 

retornar a corpora9ao de origem se assim o entenderem os superiores. Ha, ainda, o 

peso corporative que cultural e historicamente sempre colocou as corpora96es da 

Polfcia administrativa e a polfcia judiciaria em rota de colisao. Diante dessa 

problematica e que emerge 0 problema deste estudo: 

Quais as possibilidades e os limites da cria9ao da Polfcia de ciclo total 

enquanto institui9ao organica no ambito da PIC na estrutura de Governo do Estado 

do Parana? 

Para que se pudesse responder ao problema foram construfdos os objetivos 

geral e especffica da pesquisa. 

Sendo que o objetivo geral foi constitufdo como sendo: 

Conhecer as possibilidades e os limites da implementa9ao da polfcia de ciclo 

completo no ambito da PIC, visando as categorias: legalidade, operacionalidade, 

organicidade. 
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E os objetivos especfficos constitufram-se em: 

- demonstrar relevantes do crime organizado na atual conjuntura social 

globalizada. 

descrever as principais caracterfsticas institucionais, legais, organicas, 

operacionais e pontes de convergencias inter-organicos das Polfcias Civil 

e Militar e do Ministerio Publico do Estado do Parana .. 

- apreender o papel da criagao da polfcia de ciclo total enquanto instituigao 

organica do Estado considerando os aspectos relacionados a autonomia, 

celeridade, neutralidade, competencia, nfveis de subordinagao na agao 

operacional da promotoria de investigagao criminal. 

A justificativa para a realizagao deste estudo esta inscrita na sua relevancia 

social, profissional e cientffica. 

A sociedade p6s-moderna em processo de consolidagao da globalizagao 

apresenta contradigoes que desafiam todas as estruturas de governo no sentido de 

desenvolver a<;Oes proativas que correspondam satisfatoriamente as necessidades e 

expectativas da populagao. 

Na verdade, essa p6s-modernidade que a caracteriza como a sociedade da 

comunicagao, da informagao e do conhecimento e tambem a sociedade do medo, da 

violencia e da criminalidade sem precedentes na hist6ria da humanidade. 

0 conceito de rede socializado nos meios computacionais que interligou 

todas as sociedades, todas as organizagoes empresariais, educacionais, 

governamentais, nao governamentais, etc, foi tambem adotado e potencializado no 

mundo do crime. 

Significa dizer que o crime se enredou de tal maneira e se estruturou com 

uma tal racionalidade que estabeleceu nfveis de hierarquizagao de seus membros 
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cooptando e se infiltrando tambem nas instituic;oes governamentais, nas estruturas 

dos tres poderes e nas corporac;oes policiais. 

A organizac;ao do crime pela propria caracterfstica da sociedade globalizada 

esta expandida em organismos nacionais e internacionais, tem acesso a todo tipo de 

informac;§o, de equipamentos, de conhecimento tanto no que se refere as teorias de 

organizac;ao e metodos, como no que se refere aos processes cientfficos de 

investigac;§o, prevenc;§o e combate ao crime. 

Por estar enredado nas diversas instituic;oes estatais, corrompe servidores, 

viola instrumentos de informac;§o, recebe informac;oes privilegiadas. Com esses 

mecanismos alcanc;a exito nas suas incursoes, nos seus projetos e consolida a 

organizac;ao do crime. 

Assim estruturado, o crime organizado demonstra deter um aparato a seu 

dispor equiparado ao sistema preventive, repressive e coercitivo do Estado. 

Dentre as organizac;oes criminosas, o setor correspondente ao narcotrafico 

tem-se mostrado o setor de maior poder de ac;ao na medida em que detem um poder 

paralelo ao do Estado semelhante em todas as suas estruturas, obviamente menor 

em sua dimensao, mas, muito bem estruturado na medida em que conta com 

cooptac;ao de varias estruturas governamentais. Exerce ascendencia sobre as 

populac;oes empobrecidas, pois, oferta postos de trabalho e, sobre as camadas mais 

ricas porquanto fornece a droga consumida em larga escala pela alta sociedade. 

Nesse sentido, percebe-se a relevancia social deste estudo que ao buscar 

apreender a questao da violencia e do crime organizado visa perceber as 

requisic;oes exigidas das estruturas do Estado desvelando assim a melhor forma de 

composic;ao de sua organicidade, sua racionalidade, sua operacionalidade como 
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meio de responder as demandas da sociedade no que se refere a promoc;ao da 

seguranc;a social. 

Conforme se percebe, a relac;ao do crime com as instituic;oes estatais 

ligadas a Seguranc;a Publica apresenta interfaces com carater de ineditismo. 0 

carater inedito se constata no sentido de que a corrupc;ao de alguns membros 

ligados aos diferentes setores do Estado como mundo do crime sempre existiu, no 

entanto, a situac;ao atual demonstra que ja se estabelece um carater sistemico da 

parte da organizac;ao do crime na qual sao os pr6prios membros do Estado que 

ocupam os postos mais altos na hierarquia do crime organizado. 

Jsso significa que os mecanismos institucionais presentes na estrutura 

organica do Estado destinados a promoc;§o da prevenc;8o, da investigac;ao, do 

com bate e da repressao necessitam sofrer transformac;oes efetivas com o escopo de 

implementar medidas proativas capazes de responder as novas demandas desta 

area. 

Algumas medidas inovadoras estao sendo implementadas buscando 

desenvolver mecanismos com maior capacidade de enfrentamento da situac;§o. 

Dentre estas, uma medida significativa foi a implementac;ao no ambito da Promotoria 

de lnvestigac;ao Criminal da Resoluc;ao n° 1790/99 que criou o GERCO - Grupo 

Especial de Repressao ao Crime Organizado. 

Na pratica, constitui-se de uma equipe operacional sob o conceito de polfcia 

de ciclo completo, originalmente criada com a finalidade de trabalhar 

articuladamente com a polfcia judiciaria, com a polfcia militar e demais 6rgaos que 

se envolvam com investigac;oes sobre organizac;oes criminosas, configura-se esta 

equipe de uma condic;ao de hibridismo, pois, nao esta inclufda na estrutura organica 
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do Estado. Vale ressaltar que constitucionalmente e o Ministerio Publico o 6rgao 

responsavel pelo controle externo da atividade policial. 

lsso demonstra que a constatac;ao da necessidade de buscar novas 

respostas aos problemas referentes a promoc;ao da seguranc;a publica de qualidade 

levou o Governo a implementar medidas proativas de intervenc;§o. 

Tais medidas tern produzido efeitos significativos no sentido de que os 

referenciais tecnico-cientfficos e operacionais de cada uma das organizac;Oes 

envolvidas: Polfcia Militar, Policia Civil e Ministerio Publico, permitem um tratamento 

transdisciplinar a cada nova investigac;§o criminal no qual o aporte dos 

conhecimentos de cada uma das areas contribui imediata e ininterruptamente com 

ac;oes especificas trazendo como resultado um inquerito civil mais agil e 

conseqOentemente maior celeridade na apresentac;ao de denuncia e soluc;ao dos 

crimes que tern representado foco de preocupac;ao da populac;§o e dos 6rgaos de 

governo diante da iminencia de participac;§o e comprometimento de agentes do 

proprio Estado. 

Ocorre, porem, que em func;ao mesmo desta possibilidade iminente de 

envolvimento de agentes hierarquicamente, organicamente e institucionalmente 

ligados aos 6rgaos de governo com o crime, a neutralidade, a autonomia, seja pela 

ingerencia, pelo grau de subordinac;ao institucional, ou pelo trafico de influencias que 

tais ilfcitos pressupoem, restam prejudicadas. 

Tambem na operacionalizac;ao dos procedimentos iniciados pelo Ministerio 

Publico, a dinamica interacional da equipe resta fragilizada pelo aspecto corporativo 

hist6rico que cada um dos membros da equipe representa. 

Outro aspecto relevante que interfere subjetivamente na autonomia dos 

profissionais que atuam no GERCO refere-se a intimidac;ao, a perspectiva de 
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retaliac;oes passiveis de ocorrer em reac;ao a investigac;oes nas quais se envolvam 

membros da mesma corporac;ao seja polfcia civil ou militar. Vale ressaltar que 

embora o controle externo da atividade policial se constitua em competemcia 

constitucional do MP e os grupos operacionais estejam legalmente constitufdos para 

trabalhar articuladamente nestes procedimentos, restam ainda os vfnculos 

corporativos, os nfveis hierarquicos de subordinac;ao e ascendencia de membros das 

corporac;oes envolvidas. 

Significa dizer que se tem nestes aspectos um fator de substancial 

importancia no que se refere ao potencial de fluic;ao das ac;oes desenvolvidas. 

Vale dizer que embora tais aspectos se caracterizem por uma subjetividade 

de diffcil mensurac;ao no que se refere ao seu fator interveniente na dinamica da 

ac;ao investigativa e demais procedimentos do Ministerio Publico, o resultado efetivo 

certamente se revestiria de maior celeridade e dinamicidade se de fato se pudesse 

atribuir a equipe urn carater organico, ou seja, constitufda de legalidade na estrutura 

organica do Estado, com a autonomia, definic;ao de atribuic;oes e a legitimidade 

necessaria a estas atividades de Estado. 

Na pratica, a estrutura organica das ac;oes deixaria de deter um carater de 

equipe interinstitucional de trabalho para assumir o status de organismo aut6nomo 

independente dos 6rgaos de origem. 

A criac;ao de tal organismo na estrutura organizacional do Estado permitiria a 

blindagem dos membros o que representaria maior autonomia e necessaria 

independencia. 

Nesta perspectiva, apenas as ac;oes e seus profissionais se identificariam na 

sua origem com o seu organismo policial, mas, a partir da criac;ao organica da 

estrutura policial de ciclo complete no ambito do Ministerio Publico um novo sistema 
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de investiga98o criminal emergiria nao apenas operacionalmente como atualmente 

se promove, mas organicamente. 

Diante dessa constatac;ao, percebe-se a relevancia cientifica do presente 

estudo na medida em que o desvelamento das inter-relac;oes institucionais, 

operacionais, legais imbricadas na atual dinamica da investigac;ao criminal do 

Ministerio Publico contribuira com subsidies para a organicidade das praticas 

conjuntas das Polfcias Civil e Militar no processo complete do Ministerio Publico. 

A relevancia profissional da realizac;ao deste estudo se inscreve no fato de 

que as contribuic;oes levantadas a luz da teoria sobre a praxis interinstitucional no 

ambito da ac;ao investigat6ria permitirao aos profissionais destas areas urn salto de 

qualidade no exerdcio de suas func;oes no grupo de trabalho. Sob esta mesma 6tica 

espera-se alcanc;ar exito no sentido de apreender as diferenc;as hist6ricas de carater 

relacional entre profissionais das forc;as policiais que se revestem de certo 

distanciamento, atitudes estas que, acredita-se, pudesse ser minimizada se 

desvelada em suas protoformas. 

0 quadro referendal metodol6gico constituiu-se de uma proposta qualitativa. 

Assim, a presente pesquisa se constitui em uma pesquisa do tipo Qualitativa. 

Significa dizer que a busca de dados se dara pelos princfpios que norteiam este tipo 

de pesquisa que privilegia os dados qualitativos em detrimento dos dados 

quantitativos. Essa escolha se justifica pelas caracterfsticas do objeto de estudos 

cujas caracterfsticas se constituem de inter-relac;oes subjetivas, de conceitos, de 

representac;::oes, de sujeitos que atuam em instituic;oes governamentais que se 

regem por normas, por interesses politicos, em relac;oes de poder de supra e infra -

estrutura, enfim, porque o objeto se reveste de subjetividades cujos nexos somente 

podem ser desvelados se tratados qualitativamente. 
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Explica Chizzoti ( 1995) que a pesquisa qualitativa desenvolvida no ambito 

das institui96es permite que se alcance um salta de qualidade acerca do 

conhecimento que se possa ter do objeto de analise. "A abordagem qualitativa parte 

do fundamento de que ha uma rela~o dinamica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependencia viva entre o sujeito e o objeto, um vinculo indissociavel entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 0 conhecimento nao se reduz a um rol 

de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito observador e 

parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fen6menos atribuindo-

lhes um significado. 0 objeto nao e um dado inerte e neutro; esta possuido de 

significados e relagoes que os sujeitos concretes criam em suas a96es". 

0 quadro referendal metodol6gico que subsidiara a organiza~o 16gica da 

pesquisa sera o quadro da pesquisa sistemica. Essa opgao se fundamenta no fato 

de que o objeto em questao se insere e se reveste ontologicamente de organicidade 

sistemica de tal forma que apreender sua 16gica, sua interagao, a conseqOencia de 

seus processes sera facilitada pela abordagem sistemica. 

Como explica Trivirios ( 1995, p. 81) 

0 enfoque sistemico tem suas rafzes na teoria geral dos sistemas elaborada par Bertalanffy 
( 1901-1972), que e uma concepgao cientifica que permite o estudo dos fenomenos que 
constituem sistemas. 0 enfoque sistemico parte da ideia de que existem numerosas 
relag6es no interior do objeto que se estuda, mas, que este esta tambem ligado ao meio 
externo. 0 enfoque sistemico dirige sua atengao especialmente aos sistemas altamente 
complexes como sao, par exemplo, os de natureza psicol6gica, social, biol6gica, etc, mas, 
tambem se preocupa com os sistemas tecnicos altamente desenvolvidos. 0 enfoque 
sistemico deve ser entendido como uma reagao a concepgao mecanicista de interpretagao 
da realidade. 

A tecnica de pesquisa se constituira, basicamente, da pesquisa bibliografica 

e documental sendo que os dados coletados serao compilados numa perspectiva de 

analise de conteudos na qual se fara uma leitura critica da teoria e seu aporte na 
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explica<;ao do objeto de analise. Lembrando que o objeto de analise se constitui na 

busca das possibilidades e dos limites de criac;ao de uma nova estrutura policial para 

atuar com o Ministerio Publico no processo de investigac;ao criminal. 

66): 

A pesquisa bibliografica e pertinente, pois, como explica LAKATOS (1996, p. 

Oferece meios para definir, resolver nao somente problemas ja conhecidos, como tambem, 
explorar novas areas onde os problemas nao se cristalizaram suficientemente. Tem por seu 
objetivo permitir ao cientista o reforge paralelo na analise de suas pesquisas ou 
manipulagao de suas informagoes. Dessa forma, a pesquisa bibliografica nao e mera 
repetiyao do que ja foi dito ou escrito sabre certo assunto, mas, propicia o exame de um 
tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusoes inovadoras. 
Esclarece a autora que a pesquisa bibliografica e de documentos 

secundarios e composta por diferentes fontes, sendo que no caso deste estudo, as 

fontes serao os livros, as teses, as publicac;oes avulsas, a legislac;ao e outras fontes 

que formam o conjunto de publicac;oes sobre o objeto de analise. 

Para isso, o metodo de analise dos dados se constituira do metodo da 

analise de conteudos. Esse metodo tern sido aplicado nas pesquisas qualitativas 

com muita propriedade na medida em que permite ao pesquisador apreender as 

determinac;Qes do objeto, as representac;Qes, a racionalidade, as relac;oes que este 

estabelece no universo no qual se insere. 

Como descreve Trivifios (1995, p. 161) "A analise de Conteudos e um 

metoda que pode ser aplicado tanto na investigac;ao qualitativa como na pesquisa 

quantitativa. E um conjunto de tecnicas de analise de comunicagoes visando, por 

procedimentos sistematicos e objetivos de descrigao do conteudo das 

mensagens". 0 autor assinala tres eta pas basicas do trabalho com a analise de 

conteudo a pre-analise, a descrigao analftica e interpretac;ao inferencial. 

Explica o autor que na interagao dos materiais (documentos oficiais ou nao e 

ainda das respostas de outros instrumentos de pesquisa), no tipo de pesquisa que 
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nos interessa nao e posslvel que 0 pesquisador detenha sua atenc;ao 

exclusivamente no conteudo manifesto dos documentos. Ele deve aprofundar sua 

analise tratando de desvendar 0 conteudo latente que eles possuem. 0 primeiro 

pode orientar para conclusoes apoiadas em dados quantitativos, numa visao estatica 

e a nfvel, no melhor dos cases, de simples denuncia de realidades negativas para o 

indivfduo e a sociedade; o segundo abre perspectivas, sem excluir a informac;ao 

estatica, muitas vezes, para descobrir ideologias, tend€mcias etc. das caracterfsticas 

dos fen6menos sociais que se analisam, e ao contrario da analise apenas do 

conteudo manifesto, e dinamico, estrutural e hist6rico. 

Na pre-analise, inicia-se a organizac;ao do material, e nesta fase, portanto, 

que se realiza a Jeitura que o autor denomina de leitura flutuante. No presente 

estudo, esta fase correspondera a Jeitura dos materiais midiaticos, das normas e leis, 

dos relat6rios de atividades da Procuradoria de lnvestigac;ao criminal de Londrina na 

qual ja existe um grupo operacional atuando numa ac;ao conjunta das polfcias e do 

ministerio publico visando um prot6tipo de investigac;8o criminal com princfpios de 

uma polfcia de ciclo complete, alem de outras leituras. 

A segunda fase esta intrinsecamente ligada a primeira e procede-se af a 

descric;ao analftica das leituras e compilac;oes ja feitas. E quando se realizara um 

estudo mais aprofundado do material que formara o corpus da pesquisa. Este 

estudo sera orientado pelas hip6teses e pelos referenciais te6ricos que 

fundamentam as determinac;oes do objeto de analise. No presente estudo, esta fase 

buscara estabelecer procedimentos como a categorizac;ao, a codificac;ao e a 

classificac;ao das determinac;oes que se imbricam na realidade concreta que envolve 

a realidade na qual os sujeitos, a supra-estrutura, a burocracia do estado, as 

instituic;oes interagem na questao da ac;ao estatal de investigac;ao criminal no ambito 
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da PIC. Como esclarece Trivirios (1996), a analise descritiva transcende o plano 

geral e paralelo de opini6es avangando na busca de sfnteses coincidentes e 

divergentes de ideias ou na expressao de concep<;6es neutras, isto e que nao 

estejam especificamente unidas em alguma teoria, 

Na terceira e ultima fase, constitufda da interpretagao referendal, e quando 

final mente se pretende demonstrar os nexos, a 16gica e desvelar o real. Na pratica, e 

quando o objeto de analise transcende da mera aparencia, da visao que se tinha 

inicialmente do objeto para a sua essencia; e, pois, neste memento em que se 

promove o salta de qualidade e o real, a essencia do objeto se desvela. 

Pretende-se demonstrar ao final deste estudo os impactos que a criagao de 

uma nova estrutura podera representar em termos de autonomia organica, 

celeridade, blindagem em termos de ingerencia das corporag6es de origem dos 

profissionais nomeados para comporem o novo 6rgao, os ganhos politicos e 

institucionais possfveis ao Estado, a populagao e aos profissionais que viriam a atuar 

nesta area como contribuig6es de carater tecnico-cientffico resultantes da pesquisa 

ora proposta. 
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2 AS DEMAND AS DO EST ADO NA PROMOc;AO DA ORDEM E DA 

SEGURANc;A PUBLICA 

0 governo do Estado do Parana tern sido desafiado a encontrar solugoes 

efetivas no que se refere ao combate a criminalidade. 

Na verdade, a violemcia tem-se constitufdo em urn fen6meno social 

multifacetado de diffcil dimensionamento na medida em que nao esta relacionada a 

urn fator objetivo cartesianamente mensuravel. 

As estatfsticas dao conta da escalada da vioh§ncia em todo o pafs e em 

escala mundial o quadro e semelhante. 

Os elementos determinantes da criminalidade se constituem em diversas 

variaveis como tipicidade do crime, modus operandis, armas, equipamentos, 

recursos, estrategias, area de atuagao, territorialidade, enredamentos, etc. 0 que se 

percebe concretamente nessa complexidade de fatores e que o crime se 

especializou ao Iongo do desenvolvimento urbano, alcangando uma capacidade 

operacional avangada em uma correlagao de fatores desigual em relagao a 

capacidade do Estado a partir de seu aparato policial. 

As razoes do descompasso entre avangos da criminalidade e o passfvel do 

Estado se constituem na somat6ria de diversos fatores de ordem institucional, 

organizacional, legal, jurldico, operacional, burocratico, entre outros fatores que 

corroboram para que o Estado a partir do seu aparato coercitivo, jurfdico, etc., 

enfrente dificuldades de corresponder as demandas do pafs em termos de controle e 

combate a criminalidade. 0 que se percebe, no entanto, e que a capacidade de 



21 

enredamento do crime alcanc;ou envolver grandes empresas, autoridades do Poder 

Executive, do Poder Legislative e Judiciario e sobretudo das lnstituic;6es Policiais. , 

Essa estrategia que fez com que o criminoso da ilegalidade tivesse acesso 

aos 6rgaos decis6rios, repressivos, judiciaries do Estado pela cooptac;ao dos 

agentes do proprio Estado criando assim o crime organizado, possibilitou ao crime a 

certeza da impunidade, da imunidade, do transite livre. 

Para as instituic;6es estatais e seus atores, o trabalho de controle, combate, 

repressao ao crime tornou-se ainda mais diffcil na medida em que o crime passou a 

articular-se no interior das corporac;6es. 

Na verdade, sao os pr6prios atores dos organismos governamentais que 

passaram a coordenar as ac;6es criminosas em razao das facilidades que a func;§o, 

a posic;ao na cadeia de mando pressup6e. 

Assim, corporac;6es como a Polfcia Federal, Polfcias Estaduais Militar e Civil, 

Guardas Municipais e setores importantes das forc;as armadas foram colocadas sob 

suspeic;ao. 

Motives nao faltam para se ter pequena amostra da dimensao do problema. 

Pode-se relatar o roubo de drogas, armas e dinheiro furtados dos cofres da Polfcia 

Federal do Rio de Janeiro noticiada pela imprensa na Gazeta do Povo. 

0 envolvimento de delegados de Polfcia Civil de Foz do lguac;u, Estado do 

Parana recebendo propina do crime organizado de trafico de drogas conforme 

divulgado na imprensa recentemente. Outro caso grave envolvendo altos escal6es 

da Polfcia Militar do Estado descoberta pela operac;ao conjunta da Polfcia Federal, 

Polfcia Civil e Militar do Estado intitulada operac;ao tentaculos no qual se investigou o 

homicfdio de um coronel de polfcia executado por membros da propria corporac;ao, 

em maio do corrente ano. 



22 

Muitos outros exemplos poderiam ser citados, na medida em que estes sao 

fartamente, diuturnamente noticiados pela imprensa. 

Este estado de coisas contribui para o fortalecimento do crime organizado, 

desestabiliza, instaura a inseguranga e a insatisfagao da populagao, que atribui ao 

govemo a incapacidade de gestar seu quadro funcional, suas instituigoes, suas 

organizagoes policiais que deveriam garantir a seguranga da populagao. 0 

descredito, a crltica, a desconfianga da populagao em relagao as polfcias e seus 

profissionais faz com que se generalize a excegao, banalizam-se as ocorrencias 

envolvendo policiais e membros do govemo. lsso afeta a populagao que ao 

perceber-se sem protegao, institui a sociedade do medo. Por sua vez, os bans 

profissionais, os bons policiais tem sua auto-estima rebaixada, alem de tambem 

sofrerem os constrangimentos de em nao cooptando o crime serem discriminados 

por membros da corporagao cooptados pelo crime, sobretudo, por seus superiores 

hierarquicos. 

Quanta a questao das diversas possibilidades de incidencias criminosas 

praticadas por policiais, a propria Constituigao de 1988 disciplina o controle extemo 

das Polfcias. 

Tal atribuigao esta afeta ao Ministerio Publico. Neste contexto nao ha uma 

preocupagao em tipificar os crimes, os excessos cometidos pelos profissionais das 

corporag6es policiais. Na verdade, nesta iniciativa a preocupagao do legislador 

esteve afeta em permitir a isengao, evitando o corporativismo, a certeza de uma 

investigagao e punigao aos criminosos na forma da lei, partindo do pressuposto de 

que em qualquer instituigao ha sempre uma possibilidade de elementos desviantes 

de conduta como em qualquer outro grupo social. Ocorre, porem, que o quadro da 
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criminalidade mudou, o envolvimento de policiais de todos os escaloes recrudesceu 

comprometendo a representagao social, institui~oes ligadas a seguran~a publica. 

Foi nessa perspectiva que se requisitou do Estado novas respostas, novas 

perspectivas, novas possibilidades concretas de combate efetivo ao crime 

organizado, sobretudo no seu aporte aos policiais. 

2.1 0 GERCO: A ESPECIALIZA<;AO DO EST ADO CONTRA A ORGANIZA<;AO DO 

CRIME 

Diante de tal requisigao o Estado do Parana institui o Grupo Especial de 

Repressao ao Crime Organizado - GERCO, no ambito da promotoria de 

lnvestiga~ao Criminal. Esse grupo e formado pelos promotores de justi~ que tem 

sua designagao legal para atuar nesse setor de repressao ao crime organizado. 

A coordena~ao das atividades desempenhadas pelo grupo esta afeta ao 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais do Estado, que detem 

outras fun~oes ligadas a promo~ao da justi~a. 

Conforme a Resolugao 1790 datada de 22 de novembro de 1999, assinada 

pelo entao Procurador-Geral de Justi~a do Estado do Parana, Dr. Gilberta Giacoia, o 

GERCO tem atribui~oes bastante especificas relacionadas as peculiaridades das 

requisi~oes de sua cria~ao. 

Assim, a partir da Resolu~ao de cria~ao sao atribui~oes do GERCO no 

ambito da PIC: oficiar em inqueritos policiais, em representa~oes, e instaurar no seu 

espa~o operacional os procedimentos investigat6rios. Cabe ao Grupo, portanto, 

promover todas as a~oes investigativas ate que se ofere~a a denuncia ou se 
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propugne o arquivamento do procedimento investigat6rio, ocasiao em que cessara a 

atribuigao do GERCO no caso em questao. 

Com base nesta resolugao, a abrangencia das atribuigoes do GERCO se 

estendera a todo o Estado do Parana. Ressalta a resolugao que esta abrangencia 

devera respeitar o princfpio legal referente ao promotor natural. lsso significa que os 

membros do GERCO atuarao em conjunto com a promotoria natural, ate o tim do 

procedimento investigat6rio. Nessa agao conjunta, cabera ao GERCO fornecer todas 

as informagoes bern como todo apoio necessaria para que se possa alcangar os 

objetivos de promogao da repressao institucionalizada do crime. 

Com base nessas contribuigoes do GERCO, cabera, segundo a resolugao, 

aos promotores de justiga das Varas Criminais do Estado a condugao, a 

alavancagem das agoes penais cablveis em cada caso. 

0 artigo 4° da Resolugao 1790/99, preve ainda, a prerrogativa do 

Coordenador do GERCO a solicitagao junto ao Procurador-Geral de Justiga a 

designagao de seus membros para atuarem nos inqueritos cuja importancia do crime 

investigado e os danos deste decorrentes requeiram a agao do grupo ate que se 

conclua a investigagao criminal com oferecimento de denuncia ou o respective 

arquivamento. 

Segundo a Resolugao, o GERCO detem atribuigoes de carater operacional 

diretamente relacionado a investigagao criminal cumulativamente com o carater de 

Grupo de lnteligencia na medida em que se preve, no seu artigo 5°, a constituigao de 

urn "banco de dados", cuja origem sistematica das informag6es devem ser 

alimentada pelas pr6prias Promotorias de Justiga de todo o Estado do Parana. Tal 

medida visa garantir maior efetividade e amplitude, articulando e integrando as 

instituig6es para o combate as organizag6es criminosas. 
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Disciplina a Resolu<;ao que devera ser efetivada uma triagem previa na 

origem relativa aos dados a serem repassados ao GERCO. Essa triagem visa 

tipificar a existemcia de organiza<;ao criminosa sob o conceito da Lei Federal 

9.034/95. Essa Lei tratou especificamente do crime organizado e data de maio de 

1995. Dispoe esta Lei sobre a utiliza<;ao dos meios organizacionais necessaries a 

preven<;ao e a repressao de a<;oes praticadas por organiza<;oes criminosas 

diferenciando estas organiza<;oes das chamadas "quadrilhas de bagatela", conforme 

ressalta Gomes (2000). 

No artigo 6° da Resolu<;ao179/99, criadora do GERCO, percebe-se a 

importancia atribufda a esse grupo na medida em que o Legislador atrela ao Grupo a 

necessidade de estabelecer parcerias mediante realiza<;oes de convenios e termos 

de coopera<;ao do qual concorram para a persecu<;ao criminal a a<;oes articuladas da 

Polfcia Judiciaria, a Polfcia Militar alem de outros 6rgaos que detenham a 

prerrogativa de promover investiga<;oes sobre organiza<;oes criminosas. 

Tais convenios podem ser requeridos pelo Coordenador do GERCO ao 

Procurador-Geral de Justi<;a. 

Determina a Resolu<;ao que o coordenador do GERCO providencie junto a 

Polfcia Civil para que a institui<;ao proceda a comunica<;ao imediata da prisao de 

integrantes de organiza<;6es criminosas. 

Todos os procedimentos instaurados pelo GERCO devem ser protocolados 

na Secretaria do 6rgao. 0 arquivamento desses procedimentos, por sua vez, devem 

ser efetuados pelo seu Coordenador, bern como as representa<;6es recebidas 

devem ser protocoladas no setor de Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral da 

Justi<;a e os requerimentos de arquivamento devem ser encaminhados a Vara da 

Central de lnqueritos. 
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No que se refere as incumbencias da coordenayao e dos promotores de 

justiya que integram o GERCO, a Resoluyao define em seu artigo go que cabera a 

estes: 

I - Receber representay()es ou petit;6es de qualquer pessoa ou entidade relacionadas com 
os crimes praticados por organizagao criminosa; 

II - requisitar diligencias investigat6rias e a instaurayao de inqueritos policiais relativos a 
crimes praticados por organizat;6es criminosas ligadas ao narcotrafico, observado o 
disposto no artigo 129, inciso VIII, da Constituiyao Federal, acompanhado-os quando 
foro caso; 

Ill- instaurar procedimentos administrativos na area de sua atribuiyao; 
IV - expedir notificay6es para colher depoimentos e esclarecimentos e, em casos de 

ausencia injustificada, requisitar a conduyao coercitiva do notificado, inclusive pelas 
Polfcias Civile Militar, nos termos da Lei. 

Fica garantida a publicidade controlada das atividades do GERCO, bern 

como, a publicizayao de suas a9oes disponibilizando centrais telef6nicas para 

facilitar o acesso a pessoas para fazer denuncias sabre a9oes de organizayoes 

criminosas. 

Segundo a Resoluyao, cabera a Procuradoria-Geral da Justiya propiciar ao 

GERCO as condiyoes administrativas e materiais para que o grupo possa 

desempenhar suas fun9oes e alcan9ar os objetivos que dao ao grupo a efetividade 

de sua cria9ao. 

No que se refere a necessidade de resguardar a incolumidade dos 

Promotores de Justic;a que atuam no setor, a Resoluc;ao preve que eventualmente 

as designa96es desses profissionais nao sejam publicadas em Diario da Justic;a do 

Estado, a criteria do Procurador-Geral de Justiya com a concorrencia do 

coordenador do GERCO. 

Com base nessa resoluc;ao, e que se tern o estabelecimento do vinculo da 

Policia Militar com o MP visando desenvolver as atividades com o MP visando 
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desenvolver as atividades de repressao ao crime e viabilizando a intera<;ao com o 

MP e a PMPR na promo<;ao do controle externo da atividade policial, o que se 

concretizou pela promo<;ao do termo de coopera<;ao celebrado entre estes 6rgaos. 

Buscando informa<;oes sobre outras iniciativas assemelhadas ao GERCO, e 

possfvel constatar conforme coleta de informa<;6es anexas que existe em todo o 

Brasil grupos operacionais com as mesmas caracterfsticas do GERCO, o que 

significa que a necessidade de estabelecer tal procedimento nao se constitui em 

uma demanda sazonal, temporaria ou incipiente. 

Percebe pela contundencia e pela incidencia com que se criaram tais grupos 

ao nfvel nacional, que nao ha mecanisme mais adequado para a operacionaliza<;ao 

das atribui<;Oes do MP que restam prejudicadas sem a atua<;ao dos ciclos de polfcia 

por profissionais preparados para tal. 

2.2 POLfCIA MILITAR E SEUS PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

Conforme se constata na Resolu<;ao 1790 em seu artigo 9°, inciso IV, ha a 

requisi<;ao da A<;ao da Polfcia Militar do Parana no desenvolvimento da persecugao 

criminal efetuada pelo GERCO no ambito da Procuradoria de Justi<;a Criminal. 

Esse aporte se viabiliza na medida em que se estabele<;a o devido convenio 

ou termo de cooperagao entre os 6rgaos envolvidos. 

Diante dessa perspectiva e que se tem a participa<;ao operacional da Polfcia 

Militar no ambito do Ministerio Publico visando otimizar o trabalho desse 6rgao na 

repressao do crime organizado. 
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Conforme termos de cooperac;ao nos quais se estabelecem as condic;oes 

para a cooperac;ao mutua entre os integrantes do Ministerio Publico e a Polfcia 

Militar no exercfcio de suas atividades, cabera as instituic;oes envolvidas a adoc;ao 

de medidas de cooperac;ao que garantam o relacionamento harmonioso entre as 

partes. Entendem que as func;oes institucionais do Ministerio Publico e da Polfcia 

Militar sao convergentes no que se refere a sua condic;8o de instrumentais do poder 

publico para efetivar o absolute imperio de leis e a normalidade da ordem publica. 

Ao estabelecer o termo de cooperac;ao os 6rgaos envolvidos consideram 

que o Ministerio Publico se constitui em uma instituic;ao permanente, essencial a 

func;ao jurisdicional do Estado. Tern por responsabilidade a defesa da ordem publica, 

do regime democratico, alem de defender os interesses sociais e individuais 

indispensaveis cabendo-lhe ainda, o exercfcio do controle externo da atividade 

policial. 

A Polfcia Militar, no ambito do termo de cooperac;ao tecnica, e concebida 

como a instituic;ao permanente e regular, responsavel pela polfcia ostensiva e pela 

preservac;ao da ordem publica interessando-lhe, sobremaneira, que a pratica de 

suas atividades ocorra de maneira que atenda aos princfpios de legalidade e da 

transparencia necessaria. 

Justifica ainda o termo de cooperac;8o 01/94, que em razao da compreensao 

da elevada importancia constitufda de cada 6rgao requer-se o estabelecimento de 

normas de inter-relacionamento harmonica, com vistas a um melhor desempenho 

das respectivas atividades. 

Com base nessas considerac;oes e que as resoluc;oes contidas no termo de 

Cooperac;ao estabelecem os procedimentos para a atuac;ao conjunta conforme se 

percebe do termo de cooperac;ao n° 01/94. 
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E. nessa perspectiva de ayao conjunta que se tern a implementac;ao da 

resoluc;ao 116/04 da Secretaria de Seguranc;a Publica, na qual o Secretario de 

Estado da Pasta, em atendimento a solicitac;ao do Ministerio Publico promoveu a 

designac;ao dos servidores civis e militares para atuarem no GERCO - Grupo 

Especial de Repressao ao Crime Organizado. 

Na verdade, a Polfcia Militar em razao de sua reconhecida competencia, e 

requisitada para atuar em missoes diversas. Como descreve Valla (1999, p. 46): 

A primeira condigao de legalidade e a condi9ao do Agente. Nao M em Direito 
Administrative, competEmcia geral ou universal. A lei preceitua, em relagao a cada fungao 
publica, a forma e o momenta do exercicio das atribui96es do cargo. Nao e competente 
quem quer, mas quem pode, segundo a norma do Direito. A competencia e sempre urn 
elemento vinculado objetivamente fixado pelo legislador. 
0 poder de policia do estado, a agao de policia historicamente se constituiram e se 
regularam pelo principia da legalidade. 

2.3 A POLiCJA E SEU HIST6RJCO NA PROMO<;AO DA SEGURAN<;A E DA 

ORDEM PUBLICA 

Conforme se constatam no desenvolver hist6rico das atividades policiais, 

suas plataformas estao inscritas nas sociedades complexas desde a antiguidade. 

Gregos, romanos e egfpcios formaram organizac;oes sociais que mantiveram 

originalmente algum modelo de policiamento como meio de manter ordem publica e 

a possibilidade de governar. Para os egfpcios, a polfcia se constitufa no principal e 

maior bern do povo. 

Segundo historia Guimaraes (2002, p. 22): 

Foi entre os romanos antigos, como reinado de Augusto Cezar, que a pollcia passou a ser 
organizada, com chefes de polfcia preventiva e repressiva dos incendios, dos escravos, 
fugitivos, furtos, roubos, vadiagem, ladr6es habituais e reincidentes, em suma, das classes 
perigosas. ( ... ) os romanos nao admitiam a presenc;a de soldados dentro das cidades, por 
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entender que suas presenyas poderiam constituir ameayas a suas liberdades e assim e que 
resolveram criar uma polfcia com a finalidade de manter a ordem interna. E, pais, entre os 
romanos que se vislumbra a adot;ao do termo "politia" no sentido de manter a ordem 
publica, a tranqOilidade e a paz. 

Tambem no seculo XIV, a Fran<;a e a Alemanha se valem do termo polfcia 

para retornar a atividade e o fim estatal concebidas pelos gregos antigos. A 

Alemanha inaugurou nesse perfodo da hist6ria a expressao "Estado Polfcia". Como 

explica Guimaraes (2002, p. 22): Em 1791, a concepyao de polfcia estava 

relacionada a no<;ao jurfdica do Poder de Polfcia semelhante a concep<;ao atual, na 

medida, hoje se define a polfcia como sendo uma fun<;ao administrativa do estado 

cuja fun<;ao esta afeta a manuten<;ao da ordem publica para que a sociedade possa 

conviver harmoniosamente, sendo que essa manutenc;ao se da pela via da 

prevenyao e da repressao aos desvios de conduta do cidadao. 

No Brasil, a origem da polfcia de deu ainda no periodo colonial, sendo que 

as fun<;oes de polfcia estavam concentradas nas maos dos donatarios, acumulando 

o poder de acusa<;ao e julgamento. 

As primeiras tentativas de organizar uma organizac;ao policial separando a 

fun<;ao policial da fun<;ao judicial no pals se deram a partir de 1808. 

A fun<;ao de delegado de polfcia com caracteristicas semelhantes as dos 

dias atuais foi institufda ap6s a independencia do Brasil, sendo que tal fun<;ao era 

desempenhada originalmente pelo Juiz de Paz. 

No C6digo de Processo Criminal do Imperio, de 1832, constata-se o 

disciplinamento dessa materia o que demonstra a acumula<;ao de fun<;oes de polfcia 

e magistratura em urn unico 6rgao. 
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Como explica Ramos (1996, p. 107): 

0 processo penal da epoca ja era bifasico, com uma primeira fase investigat6ria e uma 
segunda judicial, propriamente dita, porem, ambas com a participa9ao do Juiz. No principia 
da fase de forma~o da culpa, conforme dito, tratava o juiz de investigar, de colher as 
provas do caso. A preocupa~o central, nessa fase, era estabelecer resguardar o corpo de 
delito, atraves de auto proprio. Trata-se de verdadeira medida cautelar instrut6ria, 
semelhante a que se verifica hoje, no auto de prisao flagrante e em menor grau, em todo 
inquerito policial. A diferen98 fundamental e que a forma~o do corpo de delito, nesse caso, 
era de competEmcia de 6rgao judiciario. 

A primeira divisao dessa acumula<;ao de fun<;oes se promoveu em 1842 

quando entao se dividiu o 6rgao em Polfcia Administrativa e Judiciaria. 

Com essa divisao tripartiu-se o papel de poHcia que ate entao era autoridade 

judiciaria, polfcia administrativa e policia judiciaria. 

Avan98ndo nessa distin<;ao de fun<;oes, em 1832 tra<;ariam-se as primeiras 

formas de sistematiza98o da investiga<;ao policial com a Lei de 20/09/1871, a qual 

foi cunhada com a designa<;ao de "inquerito policial" tal como se utiliza nos dias de 

hoje. 

Foi esta lei que tornou incompativel o cargo de policia com os cargos com os 

de jufzes. 

A hist6ria da polfcia brasileira sofreu outra altera<;ao significativa com o 

advento da promulga98o da constitui<;ao republicana em 1"891. Nessa ocasiao a 

Justi<;a Federal foi desautorizada a manter a polfcia judiciaria com o direito de 

iniciativa de pronunciamento nem com fun<;ao decis6ria. Neste caso, os Estados-

membros passaram a deter a administra<;ao propria e aut6noma. Tal sistema 

permitiu a organiza<;ao das polfcias estaduais ate que em 1937 a nova constitui<;ao 

reunificou a legisla<;ao processual penal. Foi no ana de 1902 que a Lei 947 de 29 de 

dezembro promoveu a reformula<;ao da polfcia. E neste advento, emergiu a primeira 
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formula<;ao legal que cria a Pollcia Militar distintamente da Pollcia Judiciaria. Tal 

distin<;ao permanece ate os dias de hoje. 

Como explica Guimaraes (2002, p. 29): 

Hoje a Policia brasileira continua dividida em dois segmentos: Policia Administrativa ou 
Preventivas e Policia Judiciaria ou repressiva. A primeira e exercida, basicamente, pela 
chamada Polfcia Militar e a segunda pela denominada Polfcia Civil (nos Estados) e pela 
chamada Policia Federal (no ambito da Uniao). 
Em que pese haver a clara distin<;ao de fun<;6es (prevenyao e repressao), na pratica, ambos 
os ramos acabaram por desempenhar as duas atividades, o que, por vezes, gera conflitos 
entre as Polfcias. 

Vale ressaltar que em razao desses conflitos ha ainda uma corrente de 

autoridades e estudiosos que defendem a unifica<;ao das Policias buscando formar 

uma Policia Mista exercendo todas as fun<;(>es. 

A resistencia a essa tendencia por parte de ambas corpora<;oes tern sido 

relevante para a manuten<;ao da atual divisao. 

Dessa forma, prevalece o que define a atual Constitui<;§o de 1988, na qual 

se descreve no seu artigo 144, que a seguran<;a publica se promovera pela a<;ao das 

Pollcias Federal, Rodoviaria Federal, Ferroviaria Federal, Civis, Militares e Corpos 

de Bombeiros Militares e Guardas Municipais. 

Pela legisla<;ao em vigor, cada corpora<;ao tern especificadas e delimitadas 

as suas atribui<;6es de maneira que os conflitos ocorrem na atividade pratica diaria. 

Ressalta Guimaraes (2002), que no que se refere a conflitos de carater legal 

e de maior relevancia se constitui no contido no inciso IV § 1° do artigo 144 da 

Constituigao Federal na qual esta explfcita que a apura<;ao das infra<;oes penais ali 

descritas se constituem em uma exclusividade da Polfcia Judiciaria da Uniao. lsso 

permite inferir que as policias civis, militares e mesmo o exercito nao podem exercer 

as atividades de Polfcia Judiciaria da Uniao. 
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E nesse contexte que se situa o conflito sobre a possibilidade de o Ministerio 

Publico realizar investigac;oes criminais diretamente. 

A fungao de poHcia militar difere da de polfcia civil, que se caracteriza pela 

func;ao repressiva combatendo a criminalidade quando verificada sua ocorrencia. 

A PoHcia Militar estao afetas as func;oes de prevengao pela ac;ao ostensiva 

nos espac;os publicos intimidando as ac;oes criminosas. Tanto a Polfcia Militar quanto 

os Corpos de Bombeiros Militares sao considerados como forc;as auxiliares e reserva 

do Exercito. 

No Parana, a Polfcia Militar foi criada em 10 de agosto de 1854, tendo como 

denominagao Companhia da Forc;a Policial da Provincia. 

Teve sua a<;ao consolidada em seu documento basico constitufdo pelo 

Manual Basico de Policiamento Ostensive editado pela lnspetoria-Geral das Polfcias 

Militares - IGPM. 

Neste instrumento organizativo e sistematizador da atividade policial, estao 

consubstanciados os conceitos e as normas pertinentes ao planejamento e 

execuc;ao do policiamento ostensive. 

Os objetivos do manual estao definidos no Capitulo I do referido manual e 

propoe: operacionalizar termos para entendimento e utilizac;ao uniformes; ensejar 

procedimentos homogeneos, ainda que adequados as peculiaridades regionais, para 

aumento do rendimento operacional; subsidiar as Polfcias Militares com fontes de 

consulta suplementar, para seu aprimoramento tecnico-profissional; construir 

referenda bibliografica que propicie desdobramentos em manuais especificos de 

cada tipo de policiamento ostensive. 
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Assim proposto, o manual se constitui de um conjunto de normas, conceitos, 

terminologias, descrigao de procedimentos, etc., que permitem a unidade em termos 

de atuagao das corporag6es militares. 

Desde sua concepgao o rigor na orienta<;ao, bem como pelos vfnculos como 

respeito a norma, as instituig6es policiais militares revelam o compromisso primordial 

com os prindpios da legalidade, autoridade, hierarquia. 

Segundo Valla (1999), o aumento do nfvel da eficiencia policial exige que se 

mantenha a disciplina e a hierarquia militar como prindpios institucionais estruturais 

das corporag6es. Descreve o autor: 

Enquanto a hierarquia e a base que da origem a obediencia e a disciplina, esta por sua vez, 
e necessaria, pois e a base da ordem e do processo em qualquer organizayao. ( ... ) o 
princfpio do poder hierarquico domina todo direito administrativo e deveria ser aplicado 
ainda que nenhum texto legal o consagre. ( ... ) Uma corporayao que se caracteriza pela 
rigidez da disciplina tem a sua atividade voltada para a ordem e o interesse da coletividade 
e precisa se impor pela confianga, M que zelar para que o comportamento de seus 
membros se paute pela mais estrita conformidade com seus canones. (VALLA, 1999, p. 31) 

Conforme se constata, para o profissional da Polfcia Militar a hierarquia, a 

disciplina, 0 decoro e a dignidade moral e etica sao fundamentos basilares do 

exerdcio profissional. 

Nesse sentido esclarece Valla (1999), que a disciplina militar decorrente a 

esses prindpios fundamentais, manifesta-se pela via do exato cumprimento dos 

deveres de cada um o que se revela pela pronta obediencia as ordens dos 

superiores hierarquicos, pela rigorosa observancia as prescrig6es regulamentares, 

pela dedicagao de todos os esforgos em beneffcio do trabalho, pela corregao de 

atitudes e pela colaboragao espontanea a ordem coletiva e a eficiencia da Polfcia 

Militar. 
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A atividade policial se constitui no poder de polfcia administrativa, o que 

significa praticar atos administrativos de polfcia. 

Sua a98o difere da a98o de polfcia judiciaria sendo esta a que o Estado 

exerce sobre as pessoas atraves do judiciario e de 6rg8os auxiliares para a 

repress8o de crimes e contraven9oes tipificadas nas leis penais. Sua a98o e 

eminentemente repressiva na medida em que sua atua98o se realiza ap6s o fato 

delituoso, usando basicamente a identifica98o do criminoso e de sua condena98o 

penal. E nesta perspectiva que se tem alguns fatores diferenciais entre a polfcia 

judiciaria e a polfcia administrativa (militar). Na pratica, a polfcia civil n8o apresenta 

uma correspondencia as expectativas sob o ponto de vista da especificidade de 

suas fun9oes confundindo suas praxis de polfcia judiciaria com a a98o operacional 

da Polfcia Militar como descreve Valla (1999, p. 17). 

Ao contrario do esperado, ap6s o advento da Constitui98o de 1988, a pollcia civil nao se 
voltou para a investiga98o como impeto que uma determinat;ao constitucional recomenda; 
ao inves, viu-se proliferar a pratica de atos tipicos de policia ostensiva executada por seus 
integrantes, mediante o uso de viaturas, coletes, bones, todos caracterizados para a 
identificac;ao imediata do policial, numa ostensividade contrastante com o carater discreto 
que qualquer investiga98o policial bem conduzida requer. Da mesma forma, e impr6prio a 
Policia Civil efetuar rondas com viaturas ostensivas, sob o pretexto de que a polfcia tem que 
estar nas ruas. Por certo deve estar, mas no caso, sera mais importante que estivesse 
investigando discretamente milhares de infrac;6es penais que permanecem com autoria 
desconhecida. 

Para o autor, e precise que se tenha bem delineado o divisor de aguas a 

partir de onde se vislumbra a especificidade dos dois ciclos no que se refere a 

rela98o do Estado na promoc;8o da seguranc;a publica no campo policial. 

Assim, descreve o autor o ciclo da persecu98o criminal e o ciclo de polfcia. 
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2.4 A POLICIA E OS DOIS CICLOS: 0 CICLO DE PERSECU<;AO CRIMINAL E 0 

CICLO DE POLfCIA 

Na atual conjuntura do Estado moderno, o ciclo de persecugao criminal eo 

ciclo de policia encontram-se organizados de maneira integrada e sistematica, o que 

significa que a apreensao dessas atividades se da na medida em que sao tomadas 

como uma totalidade na qual a ac;ao de urn 6rgao componente desses ciclos, seja 

estrutural ou circunstancial, reflete diretamente na agao do outro. 

2.4. 1 Cicio de Policia 

Explica o autor que o modelo brasileiro de ciclo de polfcia, fase na qual 

ocorre a quase totalidade dos atos de polfcia, inclusive com a possibilidade de 

apresentarem resqulcios da fase processual, estao divididos em tn3s segmentos ou 

fases, conforme especificado pelo autor. 

a) situac;ao de ordem publica normal; 

b) momenta da quebrada ordem publicae conseqOente restaurac;ao; e 

c) fase investigat6ria. 

2.4.2 Cicio de Persecuc;ao Criminal 

Este ciclo compoe-se por quatro segmentos ou fases que se iniciam na fase 

do ciclo de polfcia, o que demonstra o continuum desses ciclos. 

Assim, tem-se no ciclo de persecuc;ao criminal: 
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1. memento da quebra da ordem publica ocorrendo o illcito penal; 

2. a fase investigat6ria; 

3. fase processual; 

4. fase das penas. 

2.5 COMEc;O, MEIO E FIM DOS CICLOS 

2.5.1 0 Cicio de Polfcia - lnfcio 

0 ciclo de poHcia tem seu infcio, no foro da ordem publica. E a situa9ao em 

que se encontra esse fator do cotidiano social a determinante para que se esteja sob 

a especificidade de urn ciclo ou se precipite o outro. E preciso perceber a situa98o 

da ordem publica; na sua normalidade se compoe de um panorama constitufdo por 

alguns fatores determinantes, conforme demonstra Valla (1999). 

Tem-se nesse quadro uma situa9ao de boa ordem na qual a seguran9a, a 

tranqOilidade e a salubridade publica sao fatores preponderantes. Nessas 

circunstancias, a atua9ao policial se caracteriza pela pollcia preventiva na qual a 

praxis se reveste de medidas asseguradoras da ordem publica cujo mecanisme se 

compoe basicamente das a96es dissuasivas pela presen9a do policial fardado. 0 

quadro assim composto requer apenas a a9ao da pollcia administrativa, ou seja, a 

Polfcia Geral encarregada da promo9ao da ordem publica. lsso significa que o 

imperative legal se circunscreve no ambito do Direito Administrative exercido pelo 

Poder Executive, dispensando, portanto, a intermedia9ao do Poder Judiciario. 
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2.5.2 0 Cicio de Persecugao Criminal 

Na pratica, constitui-se em uma continua<;ao do ciclo de policia, e um 

segundo segmento decorrente da quebra de situagao da ordem publica normal. 

Esse segmento corresponde ao interregna da quebra da ordem publica e sua 

restauragao corresponde a uma duragao menor no ciclo e sua importancia se 

inscreve no ponto de partida da persecugao criminal. 

a) lnstaura-se a quebra da ordem no momento que um de seus elementos: 

tranquilidade, seguran<;a, salubridade ten ham sido prejudicados. Tal 

situa<;ao de anormalidade, via de regra, tern sua origem na a<;ao 

permissiva do homem. 

b) A agao humana causadora da anormalidade podera se constituir em um 

iHcito penal ou nao. Quando houver infringencia de dispositivo tipificado 

nas leis penais, da-se entao o infcio da atividade de policia judiciaria 

podendo esta se constituir em comum ou militar, estadual ou federal, 

ressaltando-se que todo ilfcito penal deve ser levado ao conhecimento do 

poder judiciario. 

c) Nos casos em que a a<;ao humana que promoveu a violagao da ordem, 

nao se caracterize como ilfcito penal, mas, resulte em prejufzo da norma 

legal ou da normalidade ou dos bons costumes requer a agao da Polfcia 

administrativa, tendo-se assim as chamadas sangoes de polfcia. 

d) Nos casos em que ocorre o ilfcito penal, os atos de polfcia incidentes 

sobre esse ilfcito corresponderao a polfcia judiciaria, na condi<;ao de 

polfcia repressiva. Nesta perspectiva, essa agao constitui um auxflio na 
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repressao criminal, privativa do poder judiciario, o que se realiza pela via 

da imposigao da pena. 

Esclarece Valla (1999, p. 14): "A linha de diferenciagao entre a policia 

administrativa e a polfcia judiciaria esta na ocorrencia ou nao do ilfcito penal. Neste 

caso o policial civil ou militar rege-se pelas normas do Direito Processual = Penal, 

estando suas agoes sob a egide do Poder Judiciario, destinatario final da ocorrencia, 

alem do controle externo pelo Ministerio Publico". Conforme inovagao da 

Constituigao de 1988. 

Nessa fase de quebra e restauragao da ordem publica, revelam-se dois 

mementos distintos: a eclosao e a duragao. A eclosao corresponde ao instante no 

qual se deflagra a anormalidade, podendo se caracterizar al o iHcito penal ou nao. 

0 segundo memento corresponde ao perlodo em que persiste a alteragao da 

ordem, ate que seja restabelecida. 

Conforme se percebe, ha urn processo continuo no decorrer do qual as 

agoes das policias judiciaria e administrativa se integram ao menos como reflexo 

recorrente do estado da arte que se altera entre a ordem constitufda e a sua 

alteragao. 

0 ato que precipita a agao de uma ou outra instituigao naturalmente integra 

as agoes na pratica, na operacionalizagao, o que se constata e urn conflito 

organizacional decorrente de diferentes fatores corporativistas; de luta pelo maier 

poder de polfcia e pela falta de uma lei disciplinadora desta questao como revela 

Valla (1999, p. 52) 

No plano estadual, as polfcias civis e militares que freqOentemente operam descoordenadas 
e, muitas vezes, em regime de franca hostilidade, decorrente de uma indispensavel 
competic;ao porum maier quinhao de poder de polfcia a ser usado como moeda de troca. E 
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o mais grave problema o da administrac;ao policial, principalmente no plano estadual. E 
necessaria enfrentar este problema e encontrar formas de estreita colaborac;ao e 
integrac;ao, respeitadas as competencias de cada instituic;ao. 
A ausencia de unidade de doutrina para as diferentes a<;6es policiais, constitui um 6bice 
para as a<;6es conjuntas entre corporac;oes policiais diferentes. Outro aspecto e a falta 
generalizada de serviyos de inteligencia voltados as missoes de seguranc;a publica, 
tecnicamente aparelhados, eficaz e compartilhadas. E uma ilusao pensar que e possfvel 
combater o crime organizado, frequentemente internacionalizado, sem uma adequada 
estrutura, nao apenas para captar e processar as informac;oes mas, sobretudo, atraves do 
trabalho integrado e de colaborac;ao entre os 6rgaos responsaveis. 

0 autor revela que o ciclo de polfcia se torna completo pela integra9ao dos 

esfor9os no sentido de se promover a preven9ao, a repressao imediata entre a 

eclosao e a dura9ao do ato de anormalidade e a investiga98o preliminar enquanto 

a9ao de apoio as anteriores com base na aplica9ao intensiva da pesquisa e da 

inteligencia policial. 

Para o autor, a realiza9ao desse ciclo completo se constitui no conceito de 

"polfcia proativa, capaz, atraves de tecnicas preditivas de prever e de antecipar-se 

as a96es criminosas de indivfduos e organiza96es. Nao confundir com a apura9ao 

de infra96es penais, cuja atividade, nas unidades federativas, e de responsabilidade 

das polfcias civis, exceto as a96es reservadas a polfcia judicia ria federal". 

Pela Constitui9ao Federal, alem das atribui96es ja delimitadas de cada 

institui9ao policial, formando a polfcia de ciclo, a Polfcia Militar detem ainda a 

prerrogativa denominada "competencia residual", ou seja, deve exercer as atividades 

policiais de seguran9a publica que nao tenha sido especificada como atribui9ao dos 

demais 6rgaos, bern como, exercer as fun96es de competencia exclusiva dos 

demais 6rgaos em caso de falencia operacional deles que o tornem inoperantes ou 

incapazes de corresponder as suas atribui96es. 

Resumidamente, o autor apresenta uma sfntese do quadro geral de 

emprego das For9as Auxiliares nos campos distintos da seguran9a nacional. 
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QUADRO 1 - GERAL DE EMPREGO DAS FOR<;AS AUXILIARES 

EST ADO 

Seguran9a 
Publica 

AQOES SITUAQAO 

Normalidade, 
alterayao ou 
perturbayao da 

(Seguranya Defesa Publica e ordem publica 
individual + Defesa Social 
Seguran9a 
Comunitaria) 

Seguranya 
nacional 
(seguran9a 
da na9ao 

Seguranya Defesa 
integrada integrada 
(**) (**) 

Seguran9a Defesa 
externa territorial 

Grave 
comprometimento 
da ordem publica 

Como9ao grave 
de repercussao 
nacional ou grave 
perturba9ao da 
ordem 

Luta intema 

Crise nas rela96es 
internacionais 

PODER ATIVIDADES 
NACIONAL 

(PN) 

p 

0 

L 

T 

c 

0 

M 
I 
L 
I 
T 
A 
R 

Policiamento 
ostensive 

Policiamento 
velado 

lnvestiga96es 
criminais 
Busca e 
apreensao 
Opera96es 
de Bombeiros 

Opera96es 
civico
comunitarias 
Socorrimento 
publico 
(Defesa 
Civil)* 
Operayees 
de Choque 

Opera96es 
de 
restaura9ao 

Opera96es 
do tipo policia 

PROCEDIMENTOS 

Conforme as 
caracteri sticas, 
principios e variaveis 
Policiamento precursor, 
revestimento e 
seguranya de 
dignatarios 
Aspecto civil e militar (*) 

Proteyao contra sinistros 
- a96es educativas -
combate a incendios -
busca e salvamento de 
pessoas e bens -
socorro em caso de 
calamidades. Socorro de 
urgemcia, vistorias e 
pesquisa operacional. 
Psicol6gicas, 
Comunitarias, 
Assistencia suplementar. 
Medidas preventivas, 
Medidas de socorro e 
assistenciais 
recuperativas. 
Centro de disturbios 
civis, OperayOes 
especiais, Controle de 
rebeli6es, Controle de 
greves/desobediencia, 
Controle contra 
sabotagem, Anti-
terrorismo 
Dissoluyao de reuniOes 
proibidas, Destrui9ao de 
bandos e focos de 
agita9ao, Defesa de 
pontos sensiveis 
Defesa de pontos 
sensiveis e de 
instala96es vitais 
especificos alem de 
outras a96es planejadas 
e controladas pelo 
comando militar da area. 

FONTE: VALLA, Wilson Odirley- In Doutrina de Emprego da Polfcia Militar e Bombeiro Militar, 1999. 

(*) lnvestiga<;ao preliminar no aspecto civil, incluindo-se o Termo Circunstanciado, no aspecto militar, 
a investiga<;ao de infra<;6es penais militares. 

(**) A defesa civil integra, tambem, as a<;6es de defesa integrada e de defesa territorial. 
(***) Seguran<;a interna 
(****) Defesa interna 
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2.6 LEGISLA<;AO PERTINENTE AO GERCO E PARCEIROS NO QUE SE REFERE 

A REPRESSAO AO CRIME ORGANIZADO 

2.6.1 Legisla<;ao Espedfica e Peculiar 

Alem da Constitui<;B.o Federal, o sistema de competemcia, de que fazem 

parte as For<;as Armadas, no plano federal, e as polfcias militares, no plano 

estadual, decorre do Decreto-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969 (com a reda<;B.o que 

o Decreto-Lei n. 0 2.010, de 12 de janeiro de 1983, estabeleceu aos artigos 3° e 4°, 

que tratam da missao das polfcias militares), do Decreto n. o 88.540, de 20 de julho 

de 1983 e o Decreto n. o 88.777, de 30 de setembro de 1983, entrela<;ados com 

outros subsfdios doutrinarios disponfveis. Dentre estes subsfdios destacam-se: o 

Decreto-Lei n. o 200, de 25 de fevereiro de 1967 (paragrafo unico, art. 46); Lei 

Complementar n. o 69, de 23 de janeiro de 1991 (§ 2°, art. 8°), Lei n. o 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transito Brasileiro), Lei n. 0 6.774, de 08 de janeiro de 

1976 (Lei de Organiza<;ao Basica), com as altera<;oes introduzidas pela Lei n. o 

7.815, de 29 de dezembro de 1983; e a Lei n. 0 10.236, de 28 de dezembro de 1992, 

que instituiu a Taxa de Seguran<;a Preventiva (TSP). 0 detalhamento da legisla<;ao 

sera efetuado oportunamente, na medida em que for analisado o emprego da 

Corpora<;ao nos varios campos da seguran<;a nacional. 
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2.6.2 Resolu<;Oes Relativas a Promotoria de lnvestigac;8o Criminal 

01. Resoluc;ao n 0097 de 20.01.94: 

Cria a Promotoria de lnvestigac;ao Criminal, vinculada a Coordenadoria 

Promotoria, para atuar na Central de lnqueritos (criada pelo Decreta Judiciario no 

542, de 26.11.93), estabelecendo as respectivas atribuic;oes. 

02. Resoluyao n 0565 de 03.05.1997: 

Altera as atribuic;oes da Promotoria de lnvestigac;ao Criminal, para que esta 

atue exclusivamente nos seguintes casas: 

a) exercer o controle externo da atividade policial; 

b) acompanhar. mediante designac;ao do Procurador-Geral de Justic;a. as 

investigac;oes destinadas a apurar infray5es penais de maior gravidade e 

repercussao social, inclusive oferecendo denuncia ou promovendo o 

arquivamento. conforme o caso; 

c) atuar perante o Jufzo da Central de lnqueritos, em medidas cautelares e 

em outros incidentes relacionados as investigacoes referidas no item 

anterior; 

d) integrar o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais; 

As atribuic;oes retiradas da PIC voltam para as Promotorias das Varas 

Criminais. 

03. Resoluc;ao no 0964 de 09 de junho de 1998 (com vig€mcia a partir de 15/06/98): 
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Amplia as atribui<;oes da Promotoria, nos seguintes termos: 

1) atuar, ate o oferecimento da den uncia ou pedido de arquivamento 

inclusive, em inqueritos policiais em que ocorra a provis6ria priva<;ao da 

liberdade, determinada por prisao em flagrante, ou por cumprimento de 

mandado de prisao temporaria ou prisao preventiva; 

2) apreciar, nos inqueritos policiais, as legalidades das prisoes, de oflcio ou 

em pedidos da liberdade provis6ria, com ou sem fian<;a, relaxamentos de 

prisao em flagrante, por eventual nulidade do respectivo auto e em todas 

as demais postula<;Oes que objetivem a soltura do indiciado. Na hip6tese 

de nao substituir a prisao do indiciado, cessara a atribui<;ao da Promotoria 

de lnvestiga<;ao Criminal. 

3) oficiar em inqueritos policiais que contenham requerimentos da autoridade 

policial, de prisao provis6ria ou preventiva. 

4) oficiar, nos inqueritos policiais de indiciado preso, em todos os seus 

incidentes, apreciando pedidos de medidas judiciais necessarias as 

investiga<;oes das infra<;oes penais, como busca e apreensao, seqOestro, 

escuta telefOnica, quebra de sigilo bancario e outras medidas cautelares 

inominadas, que objetivem a apura<;ao da verdade, ficando, em 

conseqOencia, revogadas as disposi<;oes em contrario, que atribuam aos 

Promotores de Justi<;a em exercfcio nas Varas Criminais da comarca de 

Curitiba a aprecia<;ao de inqueritos policiais de indiciados presos. 

04. Resolu<;§o n 0967 de 07 de julho de 1999: 

lnstitui a atuagao itinerante da Promotoria de lnvestigagao Criminal, nos 

casos em que descreve. 
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05. Resoluyao no 1790 de 22 de novembro de 1999: 

Cria, no ambito da PIC, o Grupo Especial de Repressao ao Crime 

Organizado - GERCO, com as seguintes atribui96es: 

01. oficiar em inqueritos policiais, em representa96es e instaurar 

procedimentos investigat6rios, ate o oferecimento da denuncia ou 

arquivamento do procedimento investigat6rio; 

02. receber representa96es ou peti96es de qualquer pessoa ou entidade, 

relacionadas com os crimes praticados por organiza9ao criminosa; 

03. requisitar diligencias investigat6rias e a instaura9ao de inqueritos policiais, 

relatives a crimes praticados por organiza96es criminosas ligadas ao 

narcotrafico; 

04. instaurar procedimentos investigat6rios na area de sua atua9ao; 

05. expedir notifica96es para colher depoimentos e esclarecimentos e, em 

caso de ausencia injustificada, requisitar a condu9ao coercitiva do 

notificado, inclusive pelas polfcias civil e militar, nos termos da lei. 

Estabelece tambem que "Os procedimentos instaurados pelo GERCO serao 

devidamente protocolados em sua Secretaria e, no caso de arquivamento, este sera 

promovido pelo seu Coordenador. As representa96es recebidas serao protocoladas 

no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justi9a, e eventuais requerimentos de 

arquivamento serao encaminhados a Vara da Central de lnqueritos." (art. 8°). 

06. Resolu9ao no 1791 de 22 de novembro de 1999: 

Cria, no ambito da PIC, o Grupo Especial de Repressao ao Narcotrafico -

GERNA, com atribui96es semelhantes ao do GERCO, porem, diretamente 

relacionadas a crimes de t6xicos. 
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07. Resoluyao no 1275 de 17 de agosto de 2001: 

Amplia as atribui~oes da PIC nos feitos afetos ao controle externo da 

atividade policial e ao combate ao crime organizado e ao trafico de entorpecentes, 

nos casos nela previstos (atua~ao processual em tais materias). 

08. Resolu~ao no 730 de 30 de abril de 2002: 

Estabelece que a partir de 24/04/02, os inqueritos policiais que estiverem 

nas Delegacias de Polfcia da Capital deverao ser encaminhados a uma das 11 

varas criminais respectivas, atraves da Central de lnqueritos, ressalvado o disposto 

nas Resolu96es 1777 a 1801 e de 1803 a 1839/01. 

Resoluyao n° 395 de 31 de mar~o de 1998: 

lnstitui a PIC na Comarca de Londrina, para exercer o controle externo da 

atividade policial, na forma das atribui~oes que arrola. 

Obs. 

1. Ato no 158/PGJ, de 15 de dezembro de 2000 institui a Promotoria 

Especializada de Controle Externo da Atividade Policial (porem, ate o 

momenta - outubro/2002 - a mesma nao fora criada materialmente, 

continuando a PIC a exercer as atribui~oes respectivas). 

2. Ato no 159/PGJ, de 15 de dezembro de 2000, institui o Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Controle Externo da Atividade Policial. 

Em face da edi~ao do Ato 27/PGJ, de 09/04/2002, que altera e reformula 

os Centres de Apoio Operacional das Promotorias, suas respectivas 
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atribui96es passaram a integrar o novo Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias Criminais e do controle Externo da Atividade Policial (art. 8°). 

3. Ato 27/PGJ, de 09/04/2002, altera e reformula os Centros de Apoio 

Operacional das Promotorias. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

3.1 A ORGANIZA<;AO SOCIAL, 0 EST ADO E 0 DIREITO 

(Re)visitar a organizac;ao social e polftica brasileira, envolvendo o fen6meno 

social da violemcia em carater transnacional, a organizac;ao do crime pela via da 

participac;ao de agentes do governo que a priori seriam os responsaveis pela 

manutenc;ao a ordem publica e o panico da sociedade diante desse estado de coisas 

parece recorrente. 

0 panorama do crime mudou, como demonstram Gomes e Prado (2000), 

Varios fatores corroboram para nossa configurac;ao. A questao do crescimento 

populacional consubstanciado pelo desenvolvimento econ6mico e tecnol6gico pelas 

alterayees sociopollticas que se desenvolveram ao Iongo das ultimas decadas, 

segundo os autores tern maior significado nas determinac;oes do quadro atual. 

Para os autores, a escassez de recursos, a rna distribuic;ao de rendas das 

quais decorrem as desigualdades sociais no nfvel mundial, regional local, sao as 

causas. 0 paradigma fundamental da sociedade capitalista de busca "irascivel de 

poder e riqueza sao fatores que tambem resultam na proliferac;ao de todo tipo de 

atividade clandestina, irregular, ilfcita" 

Todos esses elementos encontram na complexidade das relac;oes humanas 

e na rna utilizac;ao dos avanc;os tecnol6gicos urn campo tertii no qual "germina a 

semente da criminalidade organizada". Esta faz uso de uma serie de outros fatores 

que possibilitam 0 desempenho racional dessas atividades ilfcitas cuja finalidade e 

fornecer bens e servic;os de diffcil acesso, razao pelo qual se constitui em uma 

atividade cara e rentavel. 
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Assim, percebe-se que a questao do crime organizado ja faz parte da 

agenda publica de todo mundo globalizado. Agencias formais internacionais detem 

estatfsticas concretas do movimento financeiro dos neg6cios ilfcitos. 

Gomes e Prado (2000) revelam que o fundamental nas estatfsticas do crime 

com estas caracterfsticas de organizicidade se reveste da "conexao com o poder 

publico", o que resulta na neutralizagao do Estado em sua agao de combate ao 

crime organizado. 

Para os autores, o reconhecimento desse fenomeno de conexao de agentes 

do Poder Publico com elementos do crime representa o primeiro passo no que se 

refere a uma agao efetiva do Estado ao seu ponto de "evidente vulnerabilidade" na 

medida em que a partir daf se torna recorrente a adogao de estrategias preventivas 

e repressivas que revitalizem a atuagao das agencias formais de fiscalizagao, 

controle e repressao da criminalidade ate aqui infectadas pelo "germe da infiltragao 

ou conexao das organizagoes criminosas nas estruturas do Estado". 

Os autores informam que a tomada de consciencia pelos Estados Nacionais 

tern precipitado no poder publico a adogao de medias proativas em carater 

estrutural, orgfmico, permanente na medida que a gravidade da questao coloca em 

risco o estudo democratico de direito. 0 avango do poder paralelo no interior das 

instituigoes estatais permite a implementagao de uma nova ordem, de uma nova 

racion~lidade, de um novo mecanismo de exercfcio de poder que embora invisfvel 

na sua fonte se faz presente de forma nociva no cotidiano da coletividade. 

Como descrevem os autores: 

A realidade deste fato evidencia-se na medida em que sao constantes, no mundo todo, 
estudos e iniciativas legislativas para modificar Direito Penal, adequando-o a evolw;:ao dos 
conflitos sociais que desaguam no campo dessa ci€mcia. Os fatores que acarretam essa 
mudan<;:a sao diversos, encarregando-se de estuda-los a dogmatica jurfdico-penal, sa 
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criminologia e a sociologia, estas duas ultimas com o enfoque necessariamente zetetico que 
o estatuto reclama. (GOMES e PRADO, 2000, p. 02) 

Percebe-se, portanto, que a questao do crime organizado em toda sua 

dimensao e os reflexes de sua estrategia de estabelecer conexoes e implementar 

infiltrac;oes na estrutura estatal desencadeou estrategias proativas por parte do 

Poder Publico que transcendem os limites da preocupac;ao e das medidas 

temporarias, focalistas e imediatistas, passam a ter urn carater de organicidade, de 

ordenamento jurfdico, perene. 

Nao ha duvidas de que a racionalidade capaz de organizar o crime nos 

nfveis em que se encontra esta consolidada no meio criminoso que assume urn 

poder paralelo ao Estado. 

Nao ha duvidas de que o vazio, a lacuna historicamente mantida pelo Estado 

na medida em que esteve ausente, omisso tanto no que se refere a redimensionar 

suas polfticas publicas para atender as reais demandas das forc;as sociais no interior 

das relac;oes, como no sentido de blindar suas instituic;oes ao acesso e assedio da 

criminalidade que cada vez mais se sofisticou e desenvolveu, foram elementos 

facilitadores para se construir o quadro atual com poucas chances de 

(des)construc;oes. Significa dizer que a demanda concreta por urn reordenamento 

jurfdico que possa tratar essa questao, representa apenas urn passo inicial para que 

o Estado possa se adequar a nova realidade, garantindo os prindpios legais, 

constitucionais que orientam atraves do Direito toda ac;ao do Estado na esfera de 

seus tres poderes, Legislative, Executive e Judiciario. 

Gada Estado Nac;ao detem seu conjunto de normas que possibilitam a 

coesao social. A rapidez com que se move cada Estado no atendimento a cada nova 
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demanda, eficacia e eficiencia de cada poHtica publica, sao as questoes diferenciais 

no enfrentamento das crises, convulsoes e conflitos sociais. 

No caso brasileiro, o pode publico tern suas regulamentac;oes, seus 

fundamentos e seus princfpios administrativos, legislativos e judiciarios prescritos na 

Constituic;ao Federal, cuja ultima promulgac;ao data de 1988. 

Vale ressaltar que ha duas decadas, os avanc;os tecnol6gicos que 

permitiram mundializar a comunicac;ao e a informac;ao interligando todos os 

membros da sociedade em uma rede internacional ainda estava incipiente, em 

franco processo de acelerac;§o e consolidac;§o, porem, ainda incipiente. 

Tambem a grande convulsao social promovida pelos modelos de gestao 

neoliberal implementados pelos pafses desenvolvidos e em desenvolvimento nao se 

fazia perceber naquele perfodo do desenvolvimento brasileiro em que se gestou a 

Constituic;ao em vigor. 

Nao ha meio mais salutar de convivencia social do que o contrato social pela 

via da legitimidade e da legalidade. E nessa perspectiva se tern consolidado o 

Estado brasileiro, uma Republica Federativa, com seu pacta federativo, ordenado 

pela legalidade advinda do Direito e pela legitimidade advinda de seu povo. 

Significa dizer que o Estado brasileiro para organizar a vida em sociedade 

necessita estabelecer o conjunto de normas obrigat6rias com a finalidade de 

disciplinar o convfvio social humano. 0 Direito, enquanto o conjunto das normas 

jurfdicas adotadas pelo Estado brasileiro, passa a se constituir no fator de 

coercibilidade. "Quer dizer, a norma jurfdica consta com a forc;a coercitiva do Estado 

para impor-se sabre as pessoas. Resguardando o Direito, existe a coerc;ao (forc;a) 

potencial do Estado, quando alguem transgride a norma legal imposta a todos, ( ... ) 
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quando a conduta de alguem fere a norma jurfdica prevista, a conduta tipificada 

provocara a rea9ao punitiva do Estado". (COTRIN, 1989, . 08) 

Ocorre, portanto, que assim como o cidadao tem obriga9ao de cumprir a 

norma, a Lei, tambem o Estado tern obriga9ao de mover suas a96es garantindo a 

manuten9ao do Direito. 

Por Estado de Direito, explica Cotrin (1989, p. 08): 

Entende-se o Estado que autodisciplina suas rela96es com os membros da sociedade 
mediante normas jurfdicas que se tornam obrigat6rias, inclusive, e principalmente, para o 
proprio Estado. Assim, a noyao de Estado de Direito corresponde ao estagio civilizat6rio das 
democracias em que o poder das leis esta acima das leis do poder. E este estagio 
civilizat6rio que a nova Constituiyao Federal promulgada no dia 5 de outubro de 1988 
pretende instituir no Brasil: o Estado democratico de Direito. 

Explica Cotrin (1989), que ha no Direito brasileiro uma infinidade de normas 

jurfdicas, de maneira que para que nao se possa evitar contradi96es entre esse 

universe de normas, estabeleceu-se a integra9ao em um sistema jurfdico 

hierarquicamente organizado. E esse sistema que constitui o ordenamento jurfdico 

brasileiro, composto por subordinamentos; dentre estes, o mais importante e 

poderoso e o ordenamento jurfdico do Estado brasileiro que se encontra disciplinado 

em suas estruturas fundamentais pela constitui9ao federal. Na pratica, o 

ordenamento jurfdico do Estado brasileiro esta estruturado basicamente nas leis, na 

medida em que esta definido no artigo 5° da CF (Constitui9ao Federal), que ninguem 

sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude da lei. 

Como o sistema das leis do Estado se mostra insuficiente para normatizar 

todas as demandas das rela96es sociais, admite-se a necessidade e portanto, a 

existencia de outras normas jurfdicas diferentes das leis, mas, complementares 
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destas em razao da omissao ja prevista pela impossibilidade de abranger a 

totalidade da demanda por normatizac;oes. 

Assim, no ordenamento jurfdico existem normas que se situam em diferentes 

graus de hierarquia. 

Uma forma de conceber esse grau de hierarquia das normas do 

ordenamento jurfdico brasileiro e citada por Cotrin (1989, p. 09): 

1 - Normas Constitucionais: ocupam o grau mais elevado da hierarquia das 

normas jurfdicas. Todas as demais normas do ordenamento jurfdico devem 

subordinar-se as normas presentes na Constituic;ao Federal. lsto e: nao podem 

contrariar os preceitos constitucionais. Quando contrariam costuma-se dizer que a 

norma inferior e inconstitucional. 

2 - Normas Complementares: sao as leis que complementam o texto 

constitucional. A lei complementar deve estar devidamente prevista na Constituiyao. 

Quer dizer: a Constituic;ao declara, expressamente, que tal ou qual materia sera 

regulada por lei complementar. 

3 - Normas Ordinarias: sao as normas elaboradas pelo poder legislative em 

sua func;ao tfpica de legislador. Exemplo: C6digo Civil, C6digo Penal, C6digo 

Tributario, etc. 

4 - Normas Regulamentares: sao OS regulamentos estabelecidos pelas 

autoridades administrativas em desenvolvimento da lei. Exemplo: decretos, 

portarias, resoluc;oes, etc. 

5 - Normas lndividuais: sao as normas que representam a aplicac;ao 

concreta das demais normas do Direito a conduta social das pessoas. Exemplo: 

sentenc;as, contratos, etc. Significa, pois, que quanta maior o grau de hierarquia na 

qual um ordenamento jurfdico esta estabelecido tanto maior sua amplitude, 
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abrangencia e possibilidade de transcendencia no que se refere as vontades 

polfticas e do espac;o hist6rico em que se realiza. 

lsto e, uma lei organica tern maior possibilidade de se manter e se consagrar 

nas praticas administrativas do Estado independente da vontade da autoridade 

responsavel pela sua efetivac;ao. 

Entre os princfpios fundamentais da Republica Federativa do Brasil esta 

descrita a forma de Estado cuja caracterfstica e o estabelecimento da Federac;ao, ou 

seja, o Estado brasileiro se compoe de unidades polftico-administrativas dotadas de 

autonomia em termos de liberdade polftico-administrativa, observando-se no 

entanto, os limites dados pela Constituic;ao federal. 

Assim, tambem os Estados detem a prerrogativa de criar a sua propria 

Constituic;ao Estadual. Esta subordinada a vida coletiva no ambito dos Estados, de 

tal maneira que os princfpios da hierarquia do ordenamento jurldico sao tambem os 

princfpios orientadores das normas criadas no nfvel dos Estados. 

No Parana, a Constituic;ao Estadual vigente foi promulgada em 5 de outubro 

de 1989, tendo sido alterada reiteradas vezes por Emendas Constitucionais nos 

anos subseqOentes ate a data de hoje. E no texto constitucional do Estado que se 

tern o ordenamento jurfdico para as ac;oes especfficas do MP, da PMPR, e outros 

6rgaos. 
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3.2 DO MINISTERIO PUBLICO 

Definido no Capitulo IV da Constituic;ao Federal no que se refere as func;oes 

essenciais da justic;a. 0 Ministerio Publico e a instituic;ao permanente, essencial a 

func;ao jurisdicional do Estado. 

Significa dizer que e a instituic;ao por excelencia incumbida de promover a 

defesa da ordem publica, do regime democn3tico e dos interesses sociais e 

individuais indispensaveis. 

No Estado do Parana, seguindo os fundamentos da Constitui<;ao Federal no 

que se refere a materia o ordenamento das atribuic;oes do MP esta contemplado 'no 

Capitulo IV, artigos 114 a 122. 

Tendo por princfpios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a 

independencia funcional, o MP tern asseguradas na Constitui<;ao do Estado a 

autonomia funcional, administrativa e financeira, respeitadas as normas 

orc;amentarias anuais. 

0 grau de subordinac;ao dessa instituic;ao esta diretamente ligado ao 

Procurador-Geral de Justic;a. Este, por sua vez, esta vinculado diretamente ao 

governador do Estado, sendo por este nomeado com base em uma lista trfplice da 

qual devem participar somente os integrantes da carreira. A aprova<;ao da nomeac;ao 

do Procurador-Geral de Justic;a deve ser submetida a Assembleia Legislative do 

Estado. 

Cabera ao Procurador-Geral de Justic;a propor Lei Complementar para 

estabelecer a organizac;ao, as atribuic;oes e o Estatuto do Ministerio Publico. 
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A Constitui98o estabelece aos membros do MP as seguintes garantias: 

a) vitalidade, ap6s dois anos de exerdcio, de maneira que somente perdera 

o cargo por for98 de senten98 judicial transitada em julgado; 

b) a inamovibilidade, ou seja, a irremovibilidade de seus membros, a 

excec;ao dos casos em que o interesse publico restar prioritario, o que 

sera possibilitado por decisao de dois terc;os dos membros do MP, 

assegurando-se a ampla defesa; 

c) a irredutibilidade de vencimentos, a isonomia salarial com a magistratura, 

a promoc;ao voluntaria, por antiguidade e merecimento. 

A Constitui98o estabelece, ainda, outras garantias que no seu confronto se 

percebe a inten98o do legislador de manter a integridade, a fidelidade, a autonomia, 

a isenc;ao, a neutralidade, etc., desses profissionais cujas condic;oes funcionais, 

profissionais, institucionais e organicas predisponham ao exerdcio incondicional das 

func;oes previstas para essa instituic;ao. 

0 artigo 120 da Constituic;ao Estadual estabelece as func;oes institucionais 

do MP no ambito do Estado do Parana. 

Conforme transcric;ao abaixo: 

Art. 120. Sao fungoes institucionais do Ministerio Publico: 
I- Promover, privativamente, a ac;ao penal publica na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos e dos servigos de relevancia publica aos 
direitos assegurados nessa Constituigao e na da Republica, promovendo as medidas 
necessarias a sua garantia; 
111 - promover o inquerito civil e agao publica, para protec;ao do patrimonio publico e social, 
ao meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a ac;ao de inconstitucionalidade ou representac;ao para fins de intervenc;ao do 
Estado no municipio, nos casos previstos nesta Constituic;ao e na Federal; 
V - expedir notificag6es nos processes administrativos de sua competemcia, requisitando 
informac;6es e documentos, para instruf-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VI - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar, 
mencionada no inciso anterior; 
VII - requisitar diligencias investigat6rias e a instauragao de inquerito policial, indicados os 
fundamentos jurfdicos de suas manifestac;6es processuais. 
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VIII - exercer fiscalizayao dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem menores, 
idosos, incapazes ou pessoas portadoras de deficiencias, supervisionando sua assistencia; 
IX - fiscalizar, concorrentemente, a aplicagao das dotag6es publicas destinadas as 
instituiy6es assistenciais; 
X - participar em organismos estaduais de defesa do meio ambiente, do trabalhador, do 
consumidor, de menores, de politica penal e penitenciaria e outros afetos a sua area de 
atuagao; 
XI - receber petig6es, reclamag6es, representag6es ou queixas de qualquer pessoa par 
desrespeito aos direitos assegurados na Constituiyao Federal e nesta, promovendo as 
medidas necessarias a sua garantia; 
XII - exercer outras fungoes que lhe forem conferidas, desde que compatfveis com suas 
finalidades, sendo-lhe vedada a representagao judicial e a consultoria jurfdica de entidades 
publicas. 
Paragrafo Unico. A legitimagao do Ministerio Publico para as agaes civis previstas neste 
artigo nao impede a de terceiros, nas mesmas hip6teses, segundo o disposto na 
Constituigao Federal e na Lei. 

Tendo seus fundamentos e atribuigoes estabelecidos no texto constitucional 

na esfera do Poder Publico Federal e Estadual, o MP assume urn carater de 

instituigao organica do Estado, assim como outras instituigoes como as forgas 

armadas e as polfcias civis e militares no que se refere as garantias de manutengao 

da ordem publica e do Estado Democratico de Direito. 

E sob esses ordenamentos que a medida em que as demandas 

institucionais, operacionais, tecnico-cientfficas foram emergindo, o MP foi 

respondendo com agoes proativas pontuais para solugao dos problemas e desafios. 

Foi com esse escopo que a Procuradoria-Geral de Justiga do Estado do 

Parana deu origem a PIC. 

3.2.1 A PROMOTORIA DE INVESTIGAyAO CRIMINAL: PIC 

Com base nas atribuigoes constitucionais, a Procuradoria-Geral da Justi<;a 

instituiu no ambito do Ministerio Publico a partir da Resolugao no 057 de 20 de 

janeiro de 1994 a Promotoria de lnvestigagao Criminal - PIC - para atuar vinculada a 
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Central de lnqueritos criada pelo Decreta Judiciario n° 543 de 26 de novembro de 

1993. 

lntegrada por promotores de justiga, a Promotoria de lnvestigagao Criminal 

passou a deter incumbencias pertinentes ao Ministerio Publico excetuando-se os 

procedimentos relatives aos ilfcitos penais decorrentes de acidentes do trabalho, de 

inobservancia das normas de seguranga e medicina do trabalho, bern como os 

crimes relatives a sonegagao fiscal, contra a administragao publica, quando 

envolverem lesao ou perigo de lesao ao patrim6nio publico ou contra o consumidor. 

lsso porque esses ilfcitos excetuados se constituem em areas de atuagoes 

exclusiva das respectivas Promotorias especializadas cujas atribuigoes sao as 

mesmas previstas nesta resolugao que se refere a PIC, porem, na especificidade de 

suas areas. 

Posteriormente, a PIC passou por alteragoes de maneira que se tornou mais 

especffica em termos de area de atuagao. 

Assim sendo, as sucessivas resolugoes foram: 

0 ato 158 da Procuradoria-Geral de Justiga de 15 de dezembro de 200, foi 

elaborado com base no dispositive legal que determina o controle externo da polfcia 

militar. 

0 corpo do texto legal consubstancia todas as normas especfficas para o 

exercfcio dessa atividade pelo Ministerio Publico. 

0 texto informa em suas consideragoes introdut6rias que a Constituigao 

Federal de 1988, a Lei Estadual 8.625 de 12/02/93 e a Lei Complementar Estadual 

n° 85 de 27 de dezembro de 1999, conforme ja se constatou, determinaram o 

controle externo da atividade policial enquanto fungao institucional do MP, 
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estabelecendo que tal atividade se desenvolva no limite de cada atribui98o organica 

das atividades desenvolvidas pela Polfcia Civile pela Polfcia Militar. 

Ressalta ainda o Ato n° 158/99 as incumb€mcias destas instituic;oes 

conforme previsto nas Constituic;oes Federal e Estadual, como sendo incumbencia 

da Polfcia Civil do Estado as func;oes de polfcia judiciaria e a apurac;ao das infrac;oes 

penais sem autores, e a PoHcia Militar do Parana, a incumbencia alem de outras 

atividades pr6prias de sua natureza, o policiamento ostensive, a preservac;ao da 

ordem publica, a execuc;ao de atividades de defesa civil, a prevenc;ao e combate a 

incendios e no ambito dos crimes cometidos por seus membros, as atividades de 

polfcia judiciaria militar para a devida apurac;ao das infrac;oes penais militares e seus 

autores. 

Tais dispositivos se encontram previstos nos artigos 144 §§ 4° e 5° da 

Constituic;ao Federal e arts. 47 e 48 da Constituic;ao do Estado. As considerac;oes 

introdut6rias do Ato 158/99 que buscou regulamentar o Controle Externo da 

Atividade Policial revelam na origem a preocupac;ao do Constituinte em atribuir tal 

func;ao ao MP e a importancia de se levar tal atribui98o a termo. 

3.2.2 0 Controle Externo da Atividade Policial 

Atribuic;ao espedfica institucional deliberada pela Constituic;ao Federal e 

Estadual, o controle externo da atividade policial tern sua plataforma inscrita no 

hist6rico-constitucional originaria na proposta apresentada pela Comissao Afonso 

Arinos, que propugnava pela inclusao da supervisao da investigac;ao criminal como 

func;ao institucional e privativa do MP, ao Iongo do processo constituinte novas 
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atributos foram determinados ao MP ate que obtivesse o perfil atual, conforme 

descreve o Ministro Celso de Mello (in FELDENS, 2005, p. 12): 

Foi a Constituigao federal de 1988, inegavelmente, o instrumento de consolidagao jurfdico
institucional do Ministerio Publico. Ao dispensar-lhe tratamento normative, a Carta Polftica 
redesenhou-lhe o perfil constitucional, outorgando-lhe atribuigoes inderrogaveis, explicitou
lhes a distingao politico institucional, ampliou-lhe as fungoes jurfdicas e deferiu, de maneira 
muito expressiva, garantias ineditas a propria instituigao e aos membros que a integram. 
Foram assim, plenas de significagoes as conquistas institucionais obtidas pelo Ministerio 
Publico ao Iongo do Processo Constituinte de que resultou a promulgagao da nova 
Constituigao do Brasil. Com a reconstrugao da ordem constitucional, emergiu o Ministerio 
Publico sob o signa da legitimidade democratica. Ampliou-lhe as atribuigoes, dilatou-se a 
competencia; reformulou-se-lhe a fisionomia institucional, conferiram-se-lhe os meios 
necessaries a consecugao de sua destinagao constitucional, atendeu-se, finalmente a antiga 
reivindicagao da propria sociedade civil. 

Assevera o autor que sob essa direyao e preciso reconhecer que o 

Ministerio Publico da Constitui<;ao de 1988 se lan<;a ao exercfcio de uma 

magistratura ativa na defesa da ordem jurfdico-democratica, sobretudo levando-se 

em considera<;ao o sujeito em nome de quem a lnstitui<;ao atua, que e a sociedade 

brasileira e o modelo de Estado a que serve - 0 Estado Democratico de Direito. 

No que se refere ao controle de atividade policial pelo MP sob uma forma 

implfcita nao formalizada, e possfvel constatar que ja havia urn posicionamento da lei 

nessa dire<;ao na medida em que o C6digo de Processo Penal brasileiro ja 

contemplava em seus artigos 21, paragrafo unico; 127, 149 § 1° e 311 que atribui ao 

MP a prerrogativa de requerer o infcio de urn inquerito policial cabendo ao 6rgao a 

possibilidade de requisitar diligencias, decidir os rumos do inquerito, etc., sem 

submeter tais decis6es a institui<;ao policial. 

Significa que o poder de iniciar, acompanhar, desenvolver, arquivar ou nao 

urn processo investigat6rio ja demonstra, na pratica uma forma de controle sobre a 

atividade policial. A Lei 40/81 revogada pela atual Lei 8.625/93, atual lei Organica 

Nacional do Ministerio Publico tambem trazia em seu conteudo a mesma 
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prerrogativa inclusive especificando de forma mais detalhada a atividade 

fiscalizat6ria. Naquela Lei de 1981, delineava-se a atuagao do MP na poll cia, nas 

atividades de fiscalizagao e acompanhamento da agao policial, o que na pratica se 

realizava pela via das requisigoes de diligencias e documentos, certidoes, e 

informagoes de qualquer repartigao publica, nas tres esferas de governo, de 

administragao direta ou indireta. 

Guimaraes (2002) revela que outro instrumento elaborado com a finalidade 

de contribuir com o texto constitucional na questao referente as atribuigoes do MPO 

se constituiu da Carta de Curitiba. 

Esta Carta se constituiu do resultado dos trabalhos realizados no 1 o encontro 

Nacional de Procuradores-Gerais de Justiga e Presidentes de Associagoes do 

Ministerio Publico do Brasil, realizado na Cidade de Curitiba em julho de 1986. 

Para Mazzilli (in CHEMIN, 2002) o maior valor da Carta de Curitiba se 

inscreveu no fato de que durante o evento da qual resultou o documento se acordou 

com o compromisso de defender seu conteudo na integralidade de seu texto na 

Constituinte, tendo sido esse documento de consenso sobre uma proposta de 

estrutura e atribuigoes do MP aceito em todo Brasil. 

Para Chemin (2002, p. 56): "Tal redagao dava maior amplitude ao exercfcio 

efetivo do controle da atividade policial na medida em que possibilitava ao MP a 

supervisao dos procedimentos investigat6rios. 0 termo supervisao vern do verbo 

supervisionar, que segundo ensina Aurelio, significa, dirigir, orientar ou inspecionar 

em plano superior''. Assim o inquerito policial continuaria sendo executado pela 

autoridade policial, porem, sob a diregao do Ministerio Publico, que orientaria o seu 

curso e poderia avoca-lo quando entendesse prudente e necessaria a melhor 

investigagao. 
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Para o autor, o poder conferido ao MP permitiria urn controle mais efetivo 

sobre o desempenho da atividade investigat6ria da Polfcia na medida em que 

autoriza ao MP chamar para si a responsabilidade de conduzir a instruc;ao do 

inquerito policial sempre que as caracterfsticas destes assim recomendassem. 

Estes instrumentos anteriores a Constituic;ao juntamente com o Projeto 

Afonso Arinos sao consideradas pelo autor as protoformas do texto constitucional 

que disciplinam a ayao do MP de controle externo das atividades policiais. 

Entende o autor que a expectativa dos constituintes de elaborar a nova 

Carta Magna era de estabelecer 6rgaos de controles dos poderes capazes de se 

constituir em urn "sistema de freios" e "contra pesos". 

Lembra Chemin (2002), que todo o trabalho constituinte nessa demanda foi 

questionado e enfrentado pelas corporac;oes policiais contrarias a ingerencia do MP 

nas atividades policiais, inclusive, mesmo depois de promulgada a Constituic;ao 

outras tentativas de suprimir e/ou alterar a redac;ao do texto constitucional referente 

a atividade do MP de promover o controle externo da atividade policial foram 

deflagradas inclusive com a proposta de Emenda Constitucional apresentada pela 

Deputada Federal Zulaie Cobra. 

Para Chemin (2002), ap6s promulgada a Constituic;ao, foram elaboradas as 

leis complementares tal como previsto dando origem as leis organicas dos 

Ministerios Publicos da Uniao e dos Estados. 

Lamenta o autor que em nenhuma dessas instancias se alcanc;ou conceituar 

satisfat6ria e incontestavelmente o exato sentido do termo "controle externo da 

atividade policial". 

Com isso, remeteu-se ao plano doutrinario, seara na qual tern sido 

recorrente a tentativa de enunciar o significado do preceito. 
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Mazzilli, citado por Chemin (2002, p. 63) propoe uma aproximac;ao do 

conceito partindo da origem da palavra controle: 

Em vernaculo, a expressao 'controle', advinda do frances controle significa ato de 'ligilfmcia 
e verificagao administrativa; dominic do governo; mais especificamente, ato de fiscalizagao, 
inspegao, supervisao, exame minucioso exercido sabre as atividades de pessoas, orgaos, 
departamentos, como seja a propria fiscalizagao financeira, orgamentaria, ou o proprio 
corpo de funcionarios encarregados de velar pela observancia das leis e regulamentos, 
notadamente em materia financeira 

0 termo externo refere-se ao que e exercido por 6rgao distante da polfcia. Ja 

no que se refere a atividade policial, significa o controle e a investiga<;ao de situac;ao 

criminosa em si, o cuidado com os indivfduos tidos sob a custodia policial, alem do 

cumprimento das determinac;oes judiciais como os mandados de prisao, busca e 

apreensao e outras. 

Do composto etimol6gico pode-se depreender, segundo Rolim (in CHEMIN, 

2002) que o controle externo se constitui em uma tecnica de verifica<;ao da 

legalidade e da legitimidade dos atos afetos a um determinado 6rgao 

desempenhado por um outro 6rgao estranho e independente. 

Para Chemin, no entanto, o conceito e mais amplo: 

De fato, o controle externo da atividade policial deve ser compreendido como esse conjunto 
de normas que regulam a fiscalizagao exercida pelo Ministerio Publico em rela9ao a Polfcia, 
na preven9ao, apura9ao e investigagao dos fatos tidos como criminosos, na preserva9ao 
dos direitos e garantias constitucionais dos presos que estejam sob responsabilidade das 
autoridades policiais e na fiscalizagao do cumprimento das determinag6es judiciais. 

Fica demonstrado que os policiais desempenharao suas atividades 

constitucionais conforme estabelecido pela Norma, o que se dara sob o controle de 

urn 6rgao externo, no caso o MP. 

E previsto, ainda, que o controle se apresente sob duas formas: ordinaria e 

extraordinario. 0 controle externo ordinaria se constitui de atividade ministerial que 



64 

se realiza sistematicamente tanto atraves do controle que se promove na verificac;ao 

da dinamica dos inqueritos policiais cotidianos quanta nas visitas sistematicas as 

instalac;oes policiais. Todos os promotores e procuradores de justic;a podem exercer 

essa atividade. 

Quanta ao controle externo extraordinario, diz respeito a verificayao concreta 

de um ato ilfcito praticado por uma determinada autoridade policial no exercfcio de 

sua func;ao. 

lnforma Chemin (2002, p. 65): 

Nessa hip6tese o exerc1c1o do controle externo da atividade policial demandara a 
instauragao de procedimento administrative investigat6rio no ambito fa Promotoria de 
Justiga para apurar o possfvel abuse da autoridade policial. ( ... ) No caso, entende-se 
prudente a atuagao de uma promotoria especializada a exemplo da Promotoria de 
lnvestigagoes Criminais- PIC e da Promotoria Especial de Controle Externo da Atividade 
Policial, existentes em Curitiba, no Estado do Parana, as quais poderao atuar em conjunto 
com a Promotoria Criminal da Comarca, propiciando melhor resultado na investigagao. 

Conforme se constata, a estrutura de justiya criminal conforma basicamente 

as instituic;oes policiais, ministerio publico, advocacia, poder judiciario e sistema 

penitenciario. 

As instituic;oes que participam, diretamente da investigayao criminal sao a 

Polfcia que e a primeira a contactar com o crime; e a partir daf promover a devida 

investigac;ao, colhendo as provas necessarias; o Poder Judiciario cuja func;ao 

institucional e promover o julgamento dos crimes e seus autores e intermediando 

essas ac;oes encontra-se o Ministerio Publico. 

Quanta a essa atividade Chemin (2002, p. 66) avalia: 

E no meio, fazendo elo de ligagao encontra-se o Ministerio Publico, destinatario do trabalho 
da Polfcia e detentor do monop61io estatal das agoes penal publica exercida perante o 
judiciario, mas, ate hoje sem a estrutura adequada de trabalho. ( ... ) Na pratica e a 
transformagao da Polfcia em dominus litis. Sim, porque de nada serve ao MP ter o 
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monop61io da ayao penal publica, se quem decide o que, como e quando deve ser objeto de 
a9fjo penal e a polfcia. 

Na crftica do autor, percebe-se a distancia ainda persistente entre o texto da 

lei e a pratica em vigor em que questoes estruturais e institucionais inviabilizarao a 

consecU<;ao do objetivo constitucional concernente ao controle externo da atividade 

policial. 

Rene Ariel Dotti (in CHEMIN, 2002, p. 67) incrementou essa crftica arguindo 

a seguinte questao: 

Considerando que em nosso sistema processual penal o Ministerio Publico e o titular da 
a9fjo penal de natureza publica (CPP, art. 24 e CP art. 100) como conciliar esta prerrogativa 
institucional com a situa<;ao que geralmente transforma o Promotor de Justi<;a em mero 
repassador da prova colhida pela polfcia dita judiciaria? Este e um problema permanente e 
tortuoso nao somente no campo das rela<;oes entre o Ministerio Publico e a Polfcia como 
tambem no quadro dos interesses sociais. ( ... ) Ao titular da ayao penal pressupoe o titular 
do inquerito. 

Conforme se percebe, em razao da precariedade do Estado a ac;ao 

constitucional do MP resta prejudicada no tocante ao controle externo ordinaria da 

atividade policial pelo MP. 

Nao menos complexo e o controle da praxis policial civil e militar sob a 6tica 

do Ministerio Publico no tocante ao abuso de poder e ao envolvimento com praticas 

ilfcitas praticadas por policiais. 

Como descreve Chemin (2002), os maus policiais servem ao crime 

organizado e aos maus governantes, entes que fazem desses profissionais o Jonga 

manus, isto e, urn brac;o forte para consecuc;ao de interesses ilfcitos. Para o autor, 

conforme ja se apurou ate o momenta, e possfvel afirmar que uma parcela 

significativa da policia brasileira em muitas situac;oes deixa de combater a 
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criminalidade para servir de escudo e protec;8o para que as grandes organiza<;oes 

criminosas possam atuar impunemente no pais. 

Assim, apresenta-se o quadro de motivos que buscam justificar o controle 

externo da atividade policial visando sanear os problemas relativos a omissao, 

corrup<;ao e abuso do poder dos maus profissionais que estigmatizam e 

descredibilizam as institui<;oes policiais em urn estagio de desenvolvimento da 

sociedade que por suas caracterlsticas cada vez mais requerem o trabalho 

competente da policia como organismo estatal responsavel pelo combate a 

violencia. 

Outra func;8o constitucional atribuida ao Ministerio Publico diretamente 

relacionada a organicidade da institui<;ao, diz respeito ao Crime Organizado cujas 

caracteristicas sao bastante especificas, porem, as barreiras legais a tipifica<;ao 

desta modalidade de crime impoe ao Ministerio Publico uma serie de dificuldades no 

tratamento do fen6meno. 

0 desvelamento desse tipo de organiza<;ao, de ac;8o e enredamentos 

representa o meio concreto para que uma integrac;8o dos 6rgaos estatais destinados 

a esse setor possibilite uma a<;ao mais efetiva e adequada a essa demanda da 

criminalidade. 
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4 CRIME ORGANIZADO: UMA REALIDADE MULTIFACETADA DE DIFiCIL 

ACESSO 

A dificuldade de apreensao do fen6meno representado pelo crime 

organizado na atual conjuntura da organizagao social globalizada esta inscrita em 

fatores que incluem desde a conceptualizagao legal do que seja crime organizado e 

conseqOente tipificagao penal a territorialidade e identidade de seus atores, etc. 

Esse carater multifacetado escamoteia a realidade dificultando a adogao de 

medidas eficientes e eficazes no que se refere a diferenciagao entre criminalidade de 

massa e criminalidade organizada para que se evite o estabelecimento de formas de 

persecugao iguais para situagoes distintas e/ou para que busque criar contra

motivos para os impulsos crimiQosos. 

Gomes e Prado (2000) avaliam que a questao conceitual representa a 

primeira das muitas dificuldades da questao na medida em que esta no ponto de 

partida para o estudo e a tipificagao dessa modalidade de crime, visto que 

compromete a selegao do bern jurfdico com a conseqOente elaboragao do tipo legal 

eo enquadramento de determinada conduta na norma destinada a sua proibigao. 

Revelam OS autores que varios estudiosos sao unanimes ao elencar 

algumas caracterfsticas como sendo determinantes do tipo de crime em questao. 

Entre estas caracterfsticas, os autores destacam: a ftnalidade desse tipo de crime e 

a oferta de produtos e servigos a sociedade que sao escassos, caros, proibidos e 

moralmente repelidos, sendo que toda a atividade que daf se desenvolve se reverte 

de urn objetivo que e a obtengao do lucro e o acumulo de riquezas ligados 

diretamente as caracterfsticas dos produtos ou servigos cujas caracterfsticas que 

dificultam a obtengao agrega-lhes cada vez mais valor. 
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Outra questao em comum se refere a associac;ao de urn determinado 

numero de membros. Essa associac;ao pode se realizar sob uma condic;ao 

circunstancial em razao das requisic;oes do momento ou permanentemente. A ac;§o 

desse grupo pode se dar de maneira conjunta, em comunhao ou com a divisao de 

tarefas. 

A forma de organizar as tarefas pode se dar de maneira vertical ou 

horizontal, o que significa a existemcia de uma hierarquia. 

Ao descrever esse tipo de Associac;ao, Arbex (1996, p. 66) revela: 

Os chefes do morro tem poder de legislar sobre todos os aspectos da vida cotidiana, 
incluindo litfgios familiares. Formam tribunais em que constituem todas as formalidades de 
um julgamento normal, com promotores, testemunhas de defesa. Todos os movimentos em 
sua regiao sao controlados por seus agentes. ( ... ) Chegando ao c(Jmulo da sofisticacao de 
instituir uma caixinha previdenciaria para os filhos e mulheres de associados mortos. Cerca 
de 20% da arrecadacao total da organizacao sao destinados a essa especie de previdencia. 

Outro fator presente nas caracterfsticas do crime organizado e a utilizac;ao 

de meios de violencia para a intimidac;ao de pessoas ou exclusao de obstaculos, 

impondo-se o silencio como meio de garantir a clandestinidade, ocultac;ao, bern 

como, a impunidade das ac;oes delituosas. 

Revelam Gomes e Prado (2000), que a caracterfstica mais relevante desse 

tipo de organizac;ao e a conexao com o poder publico. 

0 que de maior relevo para o objeto desse trabalho: a conexao estrutural ou funcional com 
o poder publico ou seus agentes, ingredients necessaria para assegurar sua existencia e o 
sucesso de suas atividades, bem como possibilitar o alcance de outros objetivos, a 
obten<;ao, manuten<;ao e amplia<;ao de poder. E possivel encontrar ainda, uma serie de 
outros elementos aos quais faz-se referenda como inerentes ao crime organizado, tais 
como, a ilicitude propria de suas empreitadas, par vezes imbricadas com algumas 
atividades lfcitas, clandestinidade, clientelismo, controle territorial, usa de meios 
tecnol6gicos sofisticados, suprimento de ofertas sociais onde o Estado se faz ausente e 
especializa<;ao profissional. 
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Ao analisar a questao do nlvel de comprometimento das estruturas legais 

pela criminalidade, os autores afirmam que essas organizac;oes criminosas reunem 

de forma organica urn numero determinado de pessoas qualificado com o fulcra de 

buscar maier penetrac;ao social e econ6mica, bern como, ample poder, para isso, 

infiltra-se e confunde-se com as estruturas do poder publico. Significa que nao 

atuam mais, paralelamente ao Estado ou disputando posic;oes com o poder publico, 

mas, passando a agir livremente atraves dele. 

Tem-se, assim, urn primeiro quadro conceitual no qual a organizar;ao 

criminosa assume o carater de ente, e o crime organizado como fenomeno 

crimino/6gico. 

Lavorenti e Silva (2000) afirmam que quando essas organizac;oes criminosas 

assumem complexidade e caracterlsticas empresariais de sofisticac;ao, passa a 

deter uma moldura transnacional, tendo a globalizac;ao econ6mica, social e cultural 

como meio de transito livre que lhe possibilite ajustar-se a adversidade e as 

oportunidades de mercado. 

Esse aspecto de organicidade financeira e econ6mica se consolidou de tal 

maneira que tais organizac;oes geram urn quadro econ6mico superior ao PIB 

(Produto Interne Bruto) de muitos pafses. Nesse contexte, transcende ao universo 

policial para se tornar assunto de carater financeiro e geopolftico. 

A questao se tornou tao comprometida que o 8° (oitavo) PIB do mundo e do 

chamado crime organizado. 

Afirmam os autores Lavorenti e Silva (2000) que o relat6rio do Banco 

Mundial cunhou a expressao Produto Criminoso Bruto (PCB). 

Arbex (1996) afirma que somente na rede internacional do narcotrafico, o 

movimento ultrapassa a cifra de quinhentos bilh6es de d61ares, o que equivale a 
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quatro vezes a dlvida externa brasileira. 0 segundo maior neg6cio do mundo se 

refere ao narcotrafico, perdendo apenas para o de armas, ambos superam o 

comercio de petr61eo. 

Nessas areas, atuam milhoes de pessoas nas fun96es de produ9ao, 

distribui98o, comercializa9ao, consumo. Afirma Arbex Jr. (2000), que no Brasil 

existem mais de cern mil traficantes. No pals, o faturamento do narcotrafico e maior 

que o faturamento do maior Banco privado - o Bradesco. 

De acordo com o relat6rio produzido pelo Grupo dos Sete, G-7, forma do 

pelos paises mais industrializados- Estados Unidos, Alemanha, Japao, Fran9a, Gra

Bretanha e Canada - os rendimentos dessa area do crime na Europa e Estados 

Unidos ultrapassam a cifra de 231. 115 mil d61ares por minuto. Comparativamente 

corresponde ao valor de um apartamento de luxo na regiao mais valorizada de Sao 

Paulo a cada sessenta segundos. 

A questao se torna ainda mais aguda na medida em que imp6rtantes 6rgaos 

internacionais, responsaveis pela preven9ao e combate ao crime organizado dele se 

valem para obter ganhos politicos. 

Um exemplo dessa conexao com 6rgaos oficiais e citado por Arbex Jr. 

(1996) no epis6dio em que a CIA (Agencia Central de lnforma96es) e a DEA 

(Agencia de Repressao as Drogas) efetivaram neg6cios com o narcotrafico nos 

conflitos dos anos 60-70 com o Vietna e nos anos 80 financiando as atividades de 

sabotagem contra o governo sandinista da Nicaragua. 

Percebe-se, portanto, que quanta mais se organiza e sofistica suas ac;6es, 

quanta mais se organiza com requintes de competencia empresarial, tornando-se 

parte da economia formal, o crime consegue fortalecer-se chegando a uma 
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"amalgama" com o poder publico em razao de seu potencial de corrupc;ao e 

influencia. 

4.1 CRIME ORGANIZADO E SUAS CONEXOES E INFIL TRA<;OES: A AMALGAMA 

COM 0 PODER PUBLICO 

Conforme se constata, o crime organizado apresenta sua realidade 

multifacetada, e a ameac;a, agressividade, violencia, a rede e a vulnerabilidade 

articulam-se para atingir e inviabilizar os institutes estatais. Assim sendo, nesta 

complexidade multifacetada, a ameac;a constitui o custo direto ou indireto do crime 

organizado para a sociedade. Por sua vez, a agressividade, a escalada da violencia 

demonstram as tendencias pelas quais caminhara o desenvolvimento do fen6meno 

(conservadora, inovadora e expansionista) e por fim a rede, que tern por 

caracterfsticas as ligac;oes, os enlaces e conexoes diversas das quais participam em 

igualdade de condic;oes os membros e grupos do crime organizado e externo a este 

reduto. Assim tem-se a vulnerabilidade, como sendo a esteira da determinac;ao de 

focos de fragilidade dentro destes institutes estatais para que possam elaborar suas 

ac;oes preventivas e repressivas ao crime organizado. 

revela: 

Demonstrando como se dao tais enredamentos, Arbex Jr. (1996, p. 63-64) 

Em 10 de julho de 1991, abriu-se um novo capitulo na hist6ria do narcotrafico no Brasil. 0 
superintendente da Polfcia Federal, Romeu Tuma anunciou a apreensao de 554 quilos de 
cocaina ( ... ) a droga pertencia aos irmaos do deputado Federal Jaber Rabelo. ( ... ) usavam 
identidades falsas da Camara dos Deputados, o que lhes assegurava um certo grau de 
imunidade em face de investigadores da polfcia. ( ... ) acumularam-se evidencias de que 
funcionarios da Camara aproveitando-se das regras de imunidade, haviam transformado as 
dependencies do Parlamento no maior ponto de trafico de cocaina de Brasilia. ( ... ) Em 
marc;o de 1992 uma denuncia de que um Oficial do Ministerio das Relac;6es Exteriores 
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estaria envolvido. ( ... ) A lista de suspeitos da CPI (Comissao Parlamentar de lnquerito) 
inclufa urn desembargador, tres jufzes, dais prefeitos, um Deputado Federal, um 
superintendente da Polfcia Federal, alguns bicheiros e funcionarios de empresas suspeitos 
de pratica de lavagem de narcod61ares. 

0 mesmo relat6rio afirmava que os verdadeiros responsaveis, a alta cupula 

do crime organizado nao e alcangada pelos organismos policiais. 

No Estado de Sao Paulo, a elite envolvida nas organiza96es criminosas e 

representada por grandes empresarios, executivos, artistas e gente da alta 

sociedade. Tem-se assim o mosaico formado pelo fenomeno desencadeado pelas 

organiza96es criminosas modernas em que o incremento da corrup9ao em 

detrimento do uso da vioiE3ncia, uma cultura de cultura de comprometimento do 

Publico e Polftico com o crime. 

Gomes e Prado (2000) entendem que existem formas distintas de infiltra9ao 

e estabelecimento de conex6es com o Crime Organizado com as institui96es 

agentes do meio publico e polftico. 0 financiamento de campanhas polfticas aparece 

em primeiro plano. A segunda modalidade de infiltra96es se da pela corrup9ao que 

resulta do pagamento em dinheiro, em suborno ou propina para obten98.o de atos 

favoraveis, por parte do funcionario publico, atos estes estranhos ao dever legal 

estabelecido pelo 6rgao que representa. 

Essa pratica de corrup98.o nao atinge apenas os servidores mal 

remunerados, mas, ao contrario, tambem estao envolvidos os agentes de governo 

de melhor posi9ao hierarquica e com os mais elevados salarios e cargos 

comissionados. 

Gomes e Prado (2000) chamam a aten9ao para uma CPI realizada na 

Assembleia de Sao Paulo, que apurou as denuncias dos crimes relativos a roubo de 

vefculos e desvio de carga, cujos resultados levaram ao "Caixa 2" da organiza9ao 
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criminosa em que estavam registrados os pagamentos efetuados a policiais, cuja 

finalidade era dar prote9ao policial as oficinas de desmanches de carros. 

As formas diretas em que as redes se formam entre o crime e institui96es 

estatais de forma bern articulada se da, segundo Gomes e Prado (2000) pela 

inser9ao direta de determinados profissionais em areas especificas das estruturas 

do Estado, visando finalidades circunstanciais. Esse artiffcio possibilita o contato 

direto do publico com o privado, permite o acesso a informa96es privilegiadas sobre 

o funcionamento da maquina administrativa, possibilitando outros acessos a setores 

publicos que paulatinamente se agregam a rede orquestrada pela empresa privada 

delinqOencial. 0 uso das informa96es e a96es adotadas para o favorecimento 

dessas "empresas delinqOenciais", permite que estas promovam adapta96es em 

suas atividades com rapidez de acordo com as demandas de conjuntura polftico

economica ou ao ato de repressao que lhe for dirigido, 

Afirmam Gomes e Prado (2000, p. 11 ), que ha situa96es em que este bra9o 

de liga9ao do crime/Estado se constitui em atividades ilfcitas em favor do crime 

inserido nas diferentes esferas do Estado tais como "Adjudica9ao de objetos de 

licita96es de 'cartas marcadas' ( ... ) desvio de verbas em proveito particular, obten9ao 

de financiamentos obscures e ado9ao das ditas 'solu96es de mercado' que, na 

verdade, objetivam atender a interesses privados. ( ... ) no ambito dos crimes do 

colarinho branco, as diversas viola96es da lei penal encontram fartas evidencias de 

delinqOencia organizada". 

Afirmam os autores que muitas vezes a conexao entre o crime organizado e 

os 6rgaos do estado se da pela via de intermediaries. Estes com estrategias 

aparentes de neutralidade promovem intermedia96es, encaminham neg6cios, 

apresentam propostas de vantagens recebendo pagamento ou nao por isso. 
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Estes intermediarios, embora nao pertenyam a estrutura organica do Estado, 

conseguem transitar livremente pelas diversas instituic;oes estatais. 

Existem, ainda, setores do poder publico no qual funcionam organizac;oes 

criminosas formadas predominantemente por agentes publicos. 

Como descrevem Gomes e Prado (2000, p. 13): 

As ocorrencias noticiadas sao diversas, assim como os arquivos de processos apenados 
administrativo-disciplinar e judicial estao repletos de exemplos deste tipo de criminalidade 
organizada e interna. Encontra-se desde o favorecimento de documentos, papeis e 
certidoes negativas diversas, ate a venda de decisoes judiciais e desvio de dinheiro publico, 
tudo possibilitado pela existencia do crime organizado dentro do proprio Estado. Existe a 
necessaria conexao entre as organiza96es dedicadas ao roubo de cargas com 
organizay5es policiais de corrupyao ou concussao juntamente para que as primeiras 
possam assegurar impunidade de seus atos e as segundas acumula9ao de riqueza atraves 
da cobertura que oferecem as primeiras. 

Percebe-se que a organizac;ao criminosa nao tern interesse de apropriar-se 

do poder Estatal, mas, visa comprometer os agentes publicos e infiltrar os seus 

homens, influenciando e ate determinando a postura e a conduta oficial 

favoravelmente a organizac;ao. 

Ao analisar como se inter-relacionam as organizac;oes e suas conexoes, seu 

grau de sofisticac;ao e desenvolvimento, Lavorenti e Silva (2000) afirmam que o 

crime organizado nao tern relac;ao exclusiva ao desenvolvimento economico ou ao 

nfvel de desenvolvimento. A prova que OS autores apontam dessa questao e 0 fato 

da mafia italiana nascida na regiao pobre da Sicilia, que ao migrar para os Estados 

Unidos cresceu e sofisticou-se ate atingir seu mais elevado grau de refinamento. 

Disso, inferem OS autores que nao e 0 grau de desenvolvimento economico 

o fator condicionante do crime organizado como tambem nao sao os fatores socio-

economicos, como o desemprego e a pobreza os determinantes da emerg€mcia 

desse fenomeno. 
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Para os autores a correlac;ao entre economia e crime esta inscrita no fato de 

que alguns sistemas econ6micos sao mais propfcios a "eclosao" de certas formas de 

criminalidade que outros. 

Ao citar algumas das mais poderosas organizac;oes criminosas que 

assumiram dimensoes transnacionais, os autores citam a Mafia Russa, com tn3s 

milhoes de membros, organizados em cinco mil e setecentos bandos. A 

Organizacija, em franca expansao detem contatos comerciais com mais de vinte e 

nove pafses. Os Carteis colombianos; a Cosa Nostra norte-americana, que detem 

como atividades principais o trafico de drogas, jogos ilicitos, trafico de armas, 

prostitui<;ao, extorsao, usura, neg6cios, lobby nos sindicatos; Cosa Nostra siciliana 

com cinco mil membros; Camorra (Ndrangheta - Sacra Corona Unita, juntas 

possuem mais de treze mil membros). As Trfades Chinesas com aproximadamente 

cento e cinqOenta mil membros, a Yacusa Japosesa com milhares de membros. 

No Brasil, os autores citam o Comando Vermelho (CV), que surgiu 

basicamente do confinamento de presos politicos da decada de 60 e de presos 

comuns no Presidio da llha Grande, no Rio de Janeiro. 

Outra modalidade de crime crescenta para a qual os Estados nao estao 

preparados refere-se aos crimes que se utilizam da alta tecnologia e se aproveitam 

das caracterfsticas desse meio para operacionalizar a sua ac;ao e garantir a 

impunidade. 

Explicam Lavorenti e Silva (2000), que nesta area as organizac;oes 

criminosas se valem da informatica, das telecomunicac;oes e da alta tecnologia 

eletr6nica para viabilizar novos procedimentos para o crime atraves da manipulac;ao 

de informac;oes, da falsificac;ao, acesso a informac;oes confidenciais, destruic;ao de 
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arquivos, crimes eleitorais, apologia ao crime, violayao de contas bancarias, cartoes 

de credito, arquivos estatais, etc. 

Os autores informam que no Brasil nao ha uma lei especffica sobre 

"computer crimes" e citam algumas leis que fazem alguma referencia a praticas 

desse tipo de crime como por exemplo a Lei 9.504 de 30/09/97 e 8.137/90 e a Lei 

9.609 de 19/02/98, que inseriu no seu capftulo das infra<;oes e penalidades urn artigo 

que se refere a viola<;§o dos direitos do autor de programa de computador. 

Conforme se constata, o crime organizado esta presente na sociedade, nas 

estruturas dos Estados Nacionais e assume urn carater transnacional. Diante desse 

quadro polftico, governantes, a sociedade civil, as instituigoes de repressao e de 

seguran<;a publica, atores e autores sao unanimes ao afirmar a necessidade de uma 

especializa<;ao de conhecimentos tecnicos para atua<;ao policial e urn 

(re)ordenamento jurfdico que possibilite uma a<;ao planejada, organizada que 

contemple o controle, a prevenyao e a repressao. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

A busca de informac;oes sobre a questao da atuac;ao da polftica no ambito 

do Ministerio Publico na perspectiva de uma ac;ao conjunta visando a repressao ao 

crime organizado e habilidade do controle externo da atividade policial se orientou 

sob tres eixos condutores: o aspecto legal; o aspecto constitucional e organico, a 

conjuntura social marcada pelo crime organizado e seu aporte nas estruturas do 

Estado. 

As instituic;oes analisadas sob o aspecto de sua legalidade e organicidade 

foram a Polfcia administrativa e judiciaria e o Ministerio Publico. 

0 pano de fundo da analise se caracterizou pela concepc;ao do modelo de 

Estado vigente que se orienta pelos princfpios do Direito e tern seus limites do poder 

constitufdo a partir do compromisso com a consolidac;ao do Estado democratico do 

Direito. 

Tendo como objetivo conhecer as possibilidades e os limites de se constituir 

uma polfcia de ciclo completo no ambito do Ministerio Publico de forma organica, 

este estudo desenvolveu a pesquisa bibliografica e documental com o escopo de 

contemplar as informac;oes legais tecnico-cientffica ja produzidas sobre o objeto de 

analise. 

A partir desses dados coletados, foi que se promoveu a analise dos 

conteudos das informac;oes que emergiram da leitura de fonte e documentos, leis, 

etc, sobre diferentes determinac;oes que compoem a totalidade dos fen6menos 

analisados e suas interrelac;oes na pratica social. 
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Dessa maneira, aplicando o metodo da analise de conteudos foi que se 

chegou a algumas aproximagoes que aos poucos permitiram desvelar o real. 

Nesta exposigao de resultados da pesquisa, que se caracterizou pela 

pesquisa qualitativa, procura-se explicitar cada novo dado que emergiu numa direta 

correlagao com o objeto de estudo constituldo pela analise da operacionalizagao, 

estruturagao, organicidade e legalidade da pollcia de ciclo completo que atua no 

ambito da PIC nao s6 no Estado do Parana, mas em todo o Brasil, reservadas as 

especificidades de cada Estado da Federagao. Assim sendo, para explicitagoes e 

tratamento dos dados coletados que aos poucos atribuem forma ao real que emergiu 

da pesquisa, procurou-se demonstrar cada categoria de analise conforme propoe o 

metodo. 

5.1 DA QUESTAO DO ORDENAMENTO JURIDICO 

A atual conjuntura da sociedade globalizada apresenta um fenomeno social 

que desafia os governos do mundo inteiro representado pela organizagao do crime 

em estruturas cada vez mais complexas, com aparatos tecnol6gicos, estrategias 

organizacionais semelhantes as mais bem sucedidas empresas. Caracterizam-se 

essas organizagoes por formas operacionais bem elaboradas, estao inseridas em 

todos os interstfcios da sociedade e do Estado e seus membros contam com a 

cooptagao de estruturas e agentes do governo. 

0 enfrentamento desse fenomeno requer mudangas na legislagao o que ja 

ocorre em diversos pafses. No Brasil, o ordenamento jurfdico tem sido anacr6nico 

em relagao ao enfrentamento aos avangos do crime organizado. 
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Primeiro no que se refere as fungoes do Ministerio Publico na questao da 

legitimidade para promover a funyao investigat6ria na medida em que permitiu 

lacunas para a sua contestagao divergencias interpretativas sobre a materia. 

Segundo no que se refere a Lei 9034/95 que buscando de afogadilho uma 

soluyao miraculosa as investidas do crime organizado enfrentando e fragilizando as 

instituigoes estatais, revestem-se de inconstitucionalidades, de violayao aos direitos 

constitucionais tornando-se assim um equfvoco jurfdico que fez desta mais uma lei 

virtual. 

Ainda com relayao ao compromisso com a supremacia da norma, percebeu

se que o ordenamento jurfdico brasileiro estabelece urn princfpio hierarquico, assim 

as resolugoes, os decretos enquanto normatizagoes inferiores as leis constitucionais 

organicas, tornam a materia a qual disciplinam, vulneraveis as vontades polfticas 

podendo sofrer os percalgos na transitoridade, da rotatividade, dos revezes dos 

interesses e da captura do Estado por organizagoes, corporagoes indiferentes ao 

interesses publicos. 

Por fim, em se tratando da norma, constatou-se que ha uma dificuldade 

importante pelo carater conceitual no qual a legislagao nao consegue dar conta de 

definir o crime organizado diferenciando na seara da tipificagao do crime e seus 

agentes o crime organizado do crime de bagatela. Tal falha beneficia as 

organizagoes criminosas em toda sua dimensao. 

Com base nesses dados, infere-se que: 

0 conflito estabelecido por alguns julgamentos em que o Supremo Tribunal 

Federal questiona a fungao investigat6ria do MP se constitui de um carater 

interpretative, hermeneutico, mas, que promove na pratica um desgaste institucional 
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na medida em que a a98o necessaria se atropela pela necessidade de promover o 

conhecimento diluindo esfor9os, beneficiando o crime. 

Quante a falta de uma mudan9a no C6digo Penal e Processual acerca da 

tipifica9ao do crime organizado, infere-se que novamente organiza96es e seus 

membros se beneficiam em termos de existir na lei o amparo para que as penas a 

esse tipo de crime se tornem coercitivas de fato. 

Assim, conclui-se que nesta questao se vislumbra o perigo de se ter uma 

formula9ao de dispositivos legais que apesar de buscar a tutela dos bens jurfdicos 

penalmente protegidos, lograram romper princfpios constitucionais penais e 

processuais, o que resultou em ofensa aos direitos e garantia individuais e de 

amea98r o Estado Democratico de Direito. 

Propoe-se que se retome cada uma das lacunas. Atualizando o Direito 

Penal, que se promova a devida diferencia9ao entre o crime organizado e a 

criminalidade de massa. 

Com rela98o aos equfvocos quanto ao papel especffico das polfcias, propoe

se uma normatiza9ao proativa que estabelece os mecanismos de atua9ao da polfcia 

judiciaria diferenciando a sua pratica de polfcia ostensiva, assumindo assim o seu 

carater eminentemente de polfcia judiciaria. 

Ainda com rela9ao ao aspecto da hierarquia do ordenamento jurfdico, 

propoe-se que as normas referentes a cria9ao de mecanismos de combate ao crime 

organizado assumam o "status" de lei organica do Estado, rompendo-se com uma 

pratica de normatizar um tema de fundamental importancia pela via das resolu96es, 

portarias, termos, atos o que conferem um carater de efemeridade. 

0 crime organizado desafia autoridades no mundo todo, suas estruturas 

mais complexas sao conhecidas pelos meios cientlficos de estudo da criminalidade, 
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sem que no entanto as institui<;oes de repressao a esse tipo de crime possam 

avan<;ar significativamente em termos de coibir, controlar, prevenir. 

0 que se percebeu nessa questao da organicidade do crime em 

antagonismo a organicidade das institui<;oes do Estado para o enfrentamento sob 

uma correla<;ao de forya equilibrada, e que o Estado brasileiro nao promoveu uma 

ruptura com os dogmas de suas estrutura policiais. Cada corporayao, cada 6rgao do 

Estado cujas fun<;oes estao afetas a promo<;ao de seguran<;a e da ordem publica, 

atua numa perspectiva de luta corporativista pelo seu espa<;o buscando maior poder 

de policia. 

Quanto ao Ministerio Publico, apesar de todo poder conferido pela 

Constitui<;ao tornando a institui<;ao organica, com a fun<;ao de promover as respostas 

a crise provocada pela violencia, a pratica ainda nao se realizou em fun<;ao de sua 

precariedade estrutural e organica. 

A viabilidade de consecu<;ao das suas atribui<;oes constitucionais tem-se 

dado pela via do aporte das organiza<;oes da poHcia civil e militares sem que este 

aporte se de de maneira organica, constituindo-se em grupos especiais e nao em 

organismos especfficos constitufdos de organicidade e legisla<;ao propria. 

Embora no ambito do Ministerio Publico a fun<;ao de promover a persecugao 

criminal numa perspectiva de polfcia de ciclo complete em razao das requisi<;oes que 

a Carta Magna I he faculta promover em termos de agao das polfcias administrativa e 

judiciaria, o que se realiza e decorrencia direta da forma como se organizam os 

grupos operacionais, ou seja, continua no interior do MP o trabalho segmentado, tal 

como se promove na dinamica externa dessas corpora<;oes que atuam individual e 

competitivamente na promogao da repressao ao crime. 
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Nao ha uma unicidade organica no trabalho dos grupos especiais criados 

para atuar no ambito da PIC, o que se tem na pratica e a concorrencia de duas 

corporac;oes lutando por maior poder de poHcia. 

Nessa relac;ao que se estabelece entre as organizac;oes cuja interac;ao forma 

o conjunto da poHcia de ciclo complete, tem-se ainda o institute legal no qual o 6rgao 

fiscalizador da ac;ao das duas organizac;oes eo Ministerio Publico. Tanto que no que 

se refere ao controle de suas atribuic;oes constitucionais referentes a persecuc;ao 

criminal, como no que se refere as relac;oes dos agentes dessas corporac;oes como 

crime organizado. 

Tem-se nesse dispositive de controle externo um agravante a mais para que 

as relac;oes institucionais se fragilizem ainda mais. 

Com relac;ao ao terceiro eixo de analise que se constituiu das interfaces do 

crime organizado emergiram fatores determinantes no que se refere a necessidade 

de respostas proativas do Estado visando desenvolver mecanismos legais de 

controle da organizac;ao criminosa, que tem consolidado uma expansao 

internacional constituindo-se em uma fatia do mercado que ultrapassa ao PIB de 

varies pafses em desenvolvimento. 

Envolve empresas de grande porte, autoridades, polfticos, 6rgaos publicos, 

corporac;oes militares, inclusive agencias de inteligencia internacional. 

lsso significa que o enfrentamento a esse problema requer o 

estabelecimento de instrumentos de corporac;ao internacional; mecanismos de 

controle sobre a ac;ao de agentes publicos, e principalmente a tipificac;ao do crime 

organizado de tal maneira que este nao possa se beneficiar das lacunas legais que 

conferem a impunidade sob o pretexto de nao se ferir o Estado Democratico de 

Direito. 
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5.2 PROPOSTAS 

Considerando-se que a polfcia de ciclo complete existe no ambito do 

Ministerio Publico pela prerrogativa legal de o MP ter de requisitar apoio das 

institui<;Qes policiais, judiciaria e administrativa; 

Considerando que embora a Constitui<;ao tenha atribufdo ao MP o papel de 

elevada responsabilidade polftico-institucional inscrito no exercfcio linear de suas 

respectivas atribui<;oes no desencadeamento da jurisdi<;8o penal, na provoca<;ao e 

na execu<;ao da jurisdi<;ao constitucional, a institui<;ao carece de estrutura para levar 

a termo suas atribui<;oes; 

Considerando que a requisi<;ao da a<;ao das polfcias para a persecu<;ao 

criminal se da pela via da ocasionalidade, de maneira focalista, com base na 

formalidade local, polftica; 

Considerando que as poHcias judiciaria e administrativa tern seus 

instrumentais, sua racionalidade, sua metodologia, estrutura, epistemologia 

historicamente construfda e consolidada; 

Considerando que para a promo<;ao do controle externo da atividade policial 

e precise estabelecer elementos concretes para que os acessos se promovam 

sistematica mente; 

Propoe-se a elabora<;ao de um projeto de lei que regulamente a cria<;ao de 

um 6rgao para atuar no ambito do Ministerio Publico na realiza<;ao das atribui<;oes 

concernentes a persecugao criminal, a repressao ao crime organizado e nas 

demandas de controle da atividade policial, atribuindo a esse novo 6rgao um carater 

de institui<;ao permanente, constitufdo por for<;a de lei cuja permanencia transcende 

a vontade polftica e as pressoes dos interesses externos. 
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Que se estabele9a o princfpio da pollcia de ciclo completo de maneira que 

seus membros, apesar das corpora96es de origem, possam estabelecer um novo 

paradigma de rela96es institucionais rompendo os limites do corporativismo para o 

salto de qualidade da coopera9ao efetiva. 

Que os profissionais designados detenham um minimo de imunidade no que 

se refere ao assedio da hierarquia corporativa, dando-lhe assim, autonomia, isen9ao 

e neutralidade no desenvolvimento das a96es pr6prias do MP nas quais contribuira 

com sua forma9ao. 

Considerando que ha um conflito interpretative no que se refere a defini9ao 

de crime organizado; 

Considerando que nao e possivel estabelecer a intera980 entre OS agentes 

das corpora96es policiais enquanto a requisi9ao e a a9ao no ambito do MP se de 

sob o carater do corporativismo pela "aparta9ao" das a96es na especificidade 

constitucional de cada organiza9ao. 

Levando-se em conta o principia de legalidade, de autoridade, da disciplina 

que norteia a pratica do profissional da Pollcia Militar o que pressupoe a 

subordina9ao desses a supremacia da corpora98o e do superior hierarquico, 

comprometendo o empenho em investiga96es que resultem em prejufzo a estes 

princfpios; 

Levando-se em considera9ao o principia constitucional de subordina9ao a lei 

e da manuten9ao do Estado Democratico de Direito que pressupoe que a 

constitui9ao de novos organismos na estrutura do Estado somente se promove pela 

via da legisla9ao com a concorrencia dos princfpios dos Tres Poderes; 

Considerando-se que a requisi9ao dos profissionais para atuar no MP nao 

dispoem das mesmas prerrogativas estatutarias dos membros do MP em termos de 
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"blindagem" dos agentes pelo assedio das corporac;oes de origem e sua hierarquia 

profissional especffica; 

Propoe-se, por tim, que na criac;ao do novo 6rgao nao se estabelec;a a 

"apartac;ao dos seus membros, ao contrario, que se forme um grande 6rgao 

coordenado pelo MP que tera na sua constitui<;ao profissionais treinados e 

investidos da legalidade, da competencia, da formac;ao para desempenharem 

operacionalmente as atividades decorrentes das atribuic;oes constitucionais definidas 

para o Ministerio Publico". 

Com esse mecanismo legal, grupos operacionais como o GERCO 

assumiriam uma nova organicidade na estrutura do Estado e no amparo da Lei. Os 

profissionais e as dinamicas, as estrategias, os instrumentos, passariam a se 

compor de novas possibilidades de planejamento e execuc;ao sem a instabilidade 

que a requisic;ao interpretativa do MP pressupoe. 



86 

REFERENCIAS 

ANISTIA INTERNACIONAL. Tortura e maus-tratos no Brasil. Publicado no Brasil, 
outubro de 2001. 

ARAUJO JUNIOR, J. M. De. Conferencia pronunciada no curso superior do 
bombeiro militar do corpo de bombeiros do estado do Rio de Janeiro em 
13/08/1987. Execugao Penal - ldeologia e Discurso Polftico - T omada de 
Consciencia. 

ARBEX JR., J. Narcotratico: urn jogo de poder nas Americas. Sao Paulo; Moderna, 
1993. 

ASSOCIA<;AO DOS MAGISTRADOS DOS PARANA- Amapar. Opera~ao maos 
limpas. Curitiba, 2003. 

BASTOS, C. L e KELLER, V. Aprendendo a aprender. 5 ed. Petr6polis: Vozes, 
1994. 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil: promulgada em 05 de 
outubro de 1988. 3 ed. Sao Paulo: Saraiva, 1989. 

CONAMP EM REVISTA - Orgao Oficial da Associagao Nacional dos Membros do 
Ministerio Publico, n° 2- outubro, 2003, Brasilia- DF. 

CONSTITUI<;AO DO EST ADO DO PARANA - 1999. lmprensa Oficial do Estado do 
Parana, Curitiba - PR. 

COTRIM, G. Acorda Brasil: o que voce sabe sobre a Constituigao. Sao Paulo: 
Saraiva, 1989. 

CUNHA, I. A. Cap. QOPM e outros. 0 controle externo da policia de ciclo 
completo: perspectivas futuras. Polfcia Militar do Parana, Academia Policial Militar 
do Guatupe, 1998. Sao Jose dos Pinhais - PR. 

DESLANDES, S. F. Pesquisa social: teoria, metoda e criatividade. Petr6polis, Rio 
de Janeiro: Vozes, 1994. 

EST ADO DO PARANA- Secretaria de Estado da Seguranga Publica. PM-PR- Lei n° 
1943 de 23 de junho de 54 - C6digo da Polfcia Militar do Parana. 

EST ADO DO PARANA. Secretaria de Seguranga Publica -Polfcia Militar do Parana
Manual Basico de Policiamento Ostensive, 1988. lmprensa Oficial do Estado -
Curitiba - PR. 

GOMES, A F. Crime organizado e suas conexoes com o poder publico: 
comentarios a Lei 9.034/95: considerag6es crfticas. Rio de Janeiro: Impetus, 2000. 



87 

LAFER, C. 0 sistema politico brasileiro: estrutura e processo. Perspectiva. 

LAVORENTI, W. Crime organizado na atualidade. Campinas: Bookseller, 2000. 

POLtCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA. Estado Maior integrado, 18 Segao
Decreto-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969. Diario Oficial da Uniao, n° 139 de 21 
de julho de 1983. 

RAMOS, J. G. G. Audiemcia processual penal: doutrina e jurisprudencia. Del Rey, 
1996. 

SCHEB, G. Z. Violencia e criminalidade infanto-juvenil: intervengoes e 
encaminhamentos. Brasflia: Ed do autor, 2004. 

SERVICO SOCIAL & SOCIEDADE. Cidade, prote~ao e controle social. Sao 
Paulo: Cortez. Ano XXIII, novembro, 2002. 

SONDFELD, C. A Fundamentos de direito publico. 4 ed. Sao Paulo: Malheiros, 
2001. 

STRECK, L. L. Crime e constitui~ao: a legitimidade da fungao investigat6ria do 
ministerio publico. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. Curso de aperfei~oamento de oficiais. 
Monografia - 0 sistema de ensino da Polfcia Militar do Parana - Curitiba, 2004. 

VALLA, W, A, Gel PM/PR. Doutrina de emprego de policia militar e bombeiro 
militar. Curitiba - PR, 1999. 



88 

ANEXOS 



, MINISTERIO PUBLICO 
. . do E.stado cio Purana 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI<;A 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIQA 

ATO N° 05/2004 

0 PROCURADOR-GERAL DE JUSTI<;A DO 
EST ADO DO PARANA, no uso das atribuic;oes . que lhe sao 
conferidas por lei e 

CONSIDERANDO que e atribuic;ao do 
Procurador de Justi<;a Coordenador do Centro de Apoio 
Opetacional das Promotorias Criminais e do Controle Externo . 
da Atividade Policial supervisionar e assistir as atividades da 
Promotoria de Investigac;ao Criminal e Controle Externo do Foro 
Central da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba, .. ' 
conforme disposic;6es constantes da Resoluc;ao rio 0097; de 20 
de janeiro de 1994, que a instituiu, e que permanece inalterada; 

. CONSIDERANDO que a Resoluc;ao no 
1790, de 22 de novembro de 1999, criou o Grupo Especial de 
Repressao ao Crime Organizado-GERCO, subordinado ao 
Coordenador do ·centro de Apoio Operacional das Promotorias 
Criminais e com atribuic;6es em todo o Estado do Parana; 

CONSIDERANDO a crescente 
incidencia de crimes praticados por organizac;6es cnm.mosas 
que agem simultaneamente nas Co.marcas do interior do Estado 
e na Comarca da Regiao Metropoiit~a de Curitiba; 

CONSIDERANDO que tais grupos 
cnm1nosos atuam em . empreendimentos multiplos, com 

... 



MINISTERIO PUBLICO 
do r::.starlo do Parana 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI<;A 
GABINETE DO.PROCURADOR-GERAL DE JUSTI<;A 

o bjetivos convergentes e comandos centralizados, e que o 
combate as suas a<;6es deve ser implementado a partir de uma 
coordena<;ao integrada, a viabilizar,. inclusive, ap010 as 
Promotorias Criminais do interior do Estado; 

CONSIDERANDO que a coordena<;ao das 
a<;6es de combate a estas organiza<;6es criminosas deve estar 
localizada no Foro Central da Colll:arca da Regiao Metropolitana 
de Curitiba, de onde serao proj~tadas estrategias de atua<;ao 
conjunta para todo o Estado do Parana; 

CONSIDERANDO a necessidade condensar 
e uniformizar a regulamenta<;ao . para q. coordena<;ao da 
atividade-fim da Promotoria de Inv,estigac;ao Criminal e Controle 

\..__.. Externo da Atividade Policial da Comarca · da Regiao 
Metropolitana de Curitiba; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Instituir, no ambito do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias Criminq.is e. de Controle Externo da Atividade 
Policial, a Coordenadoria-Geral · · das P:romotorias de 
Investiga~io Criminal e Controle Externo da. Atividade 
Policial do Estado, com as seguintes atribui<;6es: 

C a)- tra<;ar a politica criminal institucional na area de com bate as 
organiza<;6es criminosas e aos crimes de maior potencial 
ofensivo e repercussao social; · 

b)- supervisionar as a<;6es das Promotorias de Investiga<;ao 
Criminal e Controle Externo da Atividade Policial das Comarcas 
do interior do Estado. 

., .. 

... 



MINISTERIO PUBLICO 
de) J-:.studc) do Po rand 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI<;A 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTI<;A 

c)- estabelecer mecanismos que. permitam 0 intercambio de 
informa<;6es e o desenvolv.imento de a<;6es conjuntas envolvendo 
6rgaos da Secretaria de Estado da Seguran<;a Publica, da Policia 
Civil e da Policia Militar, objetivando dar eficacia as a<;6es de 
combate ao crime e de controle externo da atividade policial; 

d)- desenvolver ac;6es de controle externo da atividade policial, 
· atraves das Promotorias de Investiga<;ao Criminal e Controle 

Externo da Atividade Policial do· Estado, a serem realizadas 
ordinaria e extraordinariamente, incluida, nesta atividade, a 
persecu<;ao criminal a crimes em tese praticados por agentes da 
Policia Civile da Policia Militar, a exce<;ao daqueles capitulados 
exclusivamente no C6digo .Penal Militar. 

e)- proporcionar apoio as Promotorias Criroinais do Estado, 
respeitado o principia do Promotor natural, quando a<;6es 
criminosas de . maior enve.r.gad u.ra e com plexidade 
demonstrarem · a necessidade da · atuac;ao de forc;a-tarefa, 
representada pelo Grupo Especial de Repressao ao Crime 
Organizado-GERCO, subordinado. a Coordenac;ao-Geral· das 
Promotorias de Investigac;ao Criminal do Estado; 

f)- proporcionar apoio as Promotorias de Investigac;ao Criminal e · ~) 
Controle Externo da. Atividade Policial do interior do Estado, 
quando, diante da envergadura das ac;oes desenvolvidas, o 

. . 
contingente policiallocal for insuficiente; 

g)- priorizar ac;6es tendentes a dar protec;ao a membros do 
Ministerio Publico que, por forc;a de seu oficio, sofram amea<;as 

c a sua incolumidade fisica;· 

h)- determinar metas e coordenar as ac;oes a serem 
desenvolvidas no ambito das atribui<;6es da Promotoria de 
Invest~gac;ao Criminal e Controle Externo da Atividade Policial 
do Foro Central da Comarca da Regiao Metropolitana de 
Curitiba; 

... 

" ,• 



MINISTERIO PUBLICO 
( io Est ado (Jo Po rand 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI<;A 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTI<;A 

i)- estabelecer, e1n nivel operacional, parcerias com o Ministerio 
Publico Federal e com os Ministerios Publicos Estaduais, 
quando a natureza e o alcance das infra<;6es determinar a 
necessidade de atua<;ao conjunta, visando maior eficacia das 
investiga<;6es; 

j)- determinar metas e coordenar as a<;6es do Grupo Especial de 
Combate ao Crime Organizado-GERCO, em investiga<;6es 
realizadas na Comarca da Regiaq Metropolitana de Curitiba e no 
interior do Estado, neste caso ordenando a sua movinienta<;;ao, 
mediante justificativa previa encaminhada a Chefia do 
Ministerio Publico. · 

k)-desenvolver a<;6es determinadas por 6rgaos da Administra<;;ao 
Superior do Ministerio Publico; 

Art. 2°)- Criar a fun<;;ao de Coordenador Administrativo de 
Promotoria de lnvestiga9ao Criminal e Controle Externo da . , 
Atividade Policial, que sera exercida em forma de rodizio pelos · 
membros integran~es da mesma Promotoria de Justi<;a, por 
sucessivos periodos de 06 (se~s) meses, contados a partir da 
publica<;ao deste ato; 

Art. 3°)- Este Ato entra em vigor na data de sua publica<;ao, 
ficando revogadas disposi<;6es em contrario. 

Curitiba, 23 de outubro de 2004. 

MILTON RIQUELME DE MACEDO 
Procurador-Geral de Justi9a 

... 

·" 
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A TO N° 04/2003 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTI<;A DO EST ADO DO PARANA, no uso das atribuic;oes que lhe sa 

(art. 75, caput, da LC n° 85/99), resolve criar, extinguir e alterar os Centros de Apoio Operacional (61 

Ministerio Publico), fazendo, por conseguinte, nos termos a seguir consignados: 

Art. 1°. Ficam inslituidos os seguintes Centros de Apoio Operacional: 

a) das Promotorias Criminais e de Execu~oes Penais; 

b) das Promotorias de Controle Externo da Atividade Policial; 

c) das Promotorias de Justic;a do Juri; 

d) das Promotorias de Justic;a de Prote~ao a Ordem Tributaria. 

Art. 2°. Ficam mantidos os Centros de Apoio Operacional: 

a} 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

d~s Promotorias de Justi<;a de prote<;ao da Crian~a e do Adolescente; · 

das Promotorias de Justic;a da Cidadania; 

das Promotorias de Justic;a de protec;ao a Saude Publica; 

das Promotorias de Justic;a da Educac;ao; 

d9s Promotorias de Justi<;a de protec;:ao do Meio Ambiente; 

das Promotorias de Justic;a de defesa do Consumidor; 

das Promotorias de Justic;a de protec;ao ao Patrimonio Publico. 

§ 1o. Fica extinto o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Protec;ao a Dignidade Humane 

I -As materias do extinto Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Protec;ao a Dignidade Human 

pelbs Centros de Apoio, ora criados (art. 1°), assim como pelos Centros de Apoio mantidos pela atual re 

2°), conforme seve dos incisos II e Ill: 

II - As materias de Direito Penal e Processual Penal; Execuyoes Penais e Penas Alternativas e, pc ~" 

Especiais Criminais, ressalvando-se as atribuiqoes do recem criado Centro de Apoio das Promotorias do 

sob a egide do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais e de Execuc;oes Penais 

http://www.mp.pr.gov.br/gabinete/ato4.html 02/12/03 
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.Ill - As demais materias de atribuic;;ao do extinto Centro de Apoio Operacional da Dignidade Human 

pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Cidadania. 

0 Centro de Apoio Opera~ional das Promotorias Criminais e do Controle Externo da Ativida 

da publicaqiio desta regutamentaqiio, passara a ter incumbfmcia exclusiva em materias relativas ao Cc 

Atividade Policial, em apoio, inclusive, as Promotorias de lnvestigac;;ao Criminais- PIC. 

§ 3°. 0 Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Cidadania tera atribuic;:::io para atuar nas: 

Civet; Fazenda Publica; Falencias e Concordatas; Coordenadoria das Promotorias da Comunidade; Elei 

EntidC)des de Interesse Social; ldosos; Pessoas Portadoras de Deficiencia; Saude do Trabalhador e D 

Crime e Constitucional residual (cf. § 1°, inciso Ill, deste artigo). 

§ 4°. 0 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteyao ao Patrirrionio Publico atuat 

natureza civel e criminal, ressatvando-se, neste particular, as atribui<(oes do recem criado Centro de Apo 

Promotorias de proteqao a Ordem Tributaria. 

Art. 3°. Sao matertas inerentes ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Juri, dentre outra: 

a) orientaqao dos Promotores de Justiva na conduc;ao dos trabalhos em sessao de julgamentc 

Popular, principalmente quanto a quesitac;:ao e atuac;:ao do agente ministerial em plenario; 

b) acompanhamento, junta mente· e a pedido do Promotor de Justi<(a, dos crimes dolosos cont1 

repercussao social; 

c) subsidiar o Promotor de Justic;:a, com doutrina e jurtsprudencia, em materia de crimes dolosos COl 

d) acompanhar a reforma do C6digo ·de Processo Penal, principalmente quanta as inovac;oes tra: 
' . 

procedimento relativo a·o Tribunal do Juri. 

. e) outras orientaqoes, a criteria da Coordenadoria ou a pedido dos Promotores Justi<(a. 

Art. 4°. Sao materias de atuac;ao do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Prote~ao a 
dentre outras, as seguintes: 

a) orientaqao dos Promotores de Justic;:a no combate e preven<;:ao dos illcitos contra a ordem tributa 

.. b) estabelecer metas estaduais e regionais de atuac;:ao; 

c) estabelecer parcerias com as delegacias da receita estadual visando otimizar a atua~o ministe 

quanta ao acesso aos procedimentos administrativos fiscais; 

d) fomentar o debate quanta a inarrediwel possibilidade do Ministerio Publico, diretamente, ter 

http://www.mp.pr.gov.br/gabinete/ato4.html 02/12/03 
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fiscais dos investigados; 

e) outras orientaqoes, a criteria da Coordenadoria ou a pedido dos Promotores Justiya. 

Art. 5°. Os Centres de Apoio Operacional das Promolorias de proler;ao da Crianr;a e do Ado/escente, do. 

Consumidor, da Saude Publica e da Educaqao, par esta regulamentac;ao, permanecem com as mesmas 

27/03). 

Art. 6° Os Centres de Apoio Operacionais terao atua<;ao em todo o Estado e serao dirigidos, ' 

Procurador de Justi<;a, que sera seu coordenador, podendo, ainda, serem compostos par outros. mem 

Publico, tambem designados pelo Procurador-Geral de Justi<;a. 

A regulamenta<(ao, ora apresentada, mantE~m inc6lume o Ato n° 27, 09 de abril 

evidentemente, que nao for incompativel. 

Paragrafo (mico: Fica fazendo parte integrante desta regulamentayao o quadro esboctado no Anexo I. 

Art. 8°. A regulamenta<(ao, ora apresentada, passa a produzir efeitos desde a publica<(ao, respeitar 

os efeitos ja produzidos pelas Resoluctoes n°s 1506 e 1507, ambas publicadas no Diario da Justiva de . .. . 

2003. 

Curitiba, 27 .de outubro de 2003. 

Situa~ao antign -para conhccimcnlo 
CAOI' da., l'romolorins dos Direitos Conslilueionnis, 
Fundayilcs e das Entidades de Interesse Social (tirante 
as materia.< relaiiva.< a f!dllcariio e Ft~ndar.n.,.<): 
CJ\01' das l'romotorins d.: Justi<;a ,(.: Ex.:cu<;;io l'.:nal.: 
Medidas Altemativa.~· 
CAOP da.~ l'romotorias dos Direitos Constitucionais, 

Maria Tereza Uille Gomes, 

Procuradora-Geral de Justic;a 

A~.E.X..OJ 

Situao;fio alual- all! a puhlicar.;ao 
CAOI' d;L~ l'ronwlori•L< de Just i-ra de prole<;ilo i1 
Dignidadc llumana. 

CAOI' das l'romolori;L< de Justi.,:a d.: proh:._;ao ;i 
Dignidnd.:llunwna. 
CAOI' das l'rmnolorins de .lusti<;a da Cidadnnia. 

http://www.mp.pr.gov.br/gabinete/ato4.html 

Situao;;ilo nova- a 
CAOI' drui Promotorias Cr1 
Penais (matenas: Penal e P 
l'cnal e l'enas Allcmativas; 

CAOI' dns Promolorias de ; 

02/12/03 
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Funda,<it.:s c das Entidmlcs de Interesse Social (Of'""":' (matt!rius: Civcl; Fazcmla f 
as materias relativus u hmtlart>cs): Concunlalus; Coordcnndori 

C<llnunidadcs; Eleitoral; Fu 
Interesse Socinl; ldosos: Pe 
Delicicncia: Saude do Trab 
de Crime; Constituciona\ R 

CAOI' da< l'romotorins de Juslip Civeis. da Fnzcnda CA<W das l'romolorias de .lusti'a d:t Cidadania. 
PUblica. Fnlcncin.< c Concnrdnt:t<; 
CAOI' lias l'romotorias de .lusli,a 1::\.:itorais: CAOI' lias l'romotori:L< de .lustio;a lla Cidadania. 

CAOI' lias l'romolori<L< de just io;a de Dcl;,sa dos c,\01' das J>mmolorias de .lusti~·a da Cidadania. 
Dircilo~ tin I'CR~on Por1ndnrn d!.! dt.!liciCncin: 

CAOI' de Delcsa dos Dircitns do ldoso; C A< W das l'rnmotori:L< de .lustio;a da Cidadania. 

Coordcnadoria J::.<tadual dns Comunid:uks: CAOI' das l'rnmolori:L< dc .lusti<;a da Cidadania. 

CAOP tlas Promotori:L, de l'rotec;:ao a Saitdc l'ithli..:a; Ci\01' das l'romolorias de Jusli<;a de protco;:ao it Saude CAOJ> d:LS l'romolorias de . 
l'ithlica. l'itblica. 

CAOI' das Promotorias de del"csa da Sai1dc do Ci\01' das l'romotori:L< de Justio;a de protco;ao a Saitdc 
Trabalhador e Repara<;ao de Dann Dccom:nlc do l'itblica. 
Crime: 
CAOI' das l'romolorias dos Direilos cnnstilucionais, das CAOI' das l'mmolorias de .lu.<tio;:a de prolc<rao dos CAOI' das l'romolorias de . 
Funda~iles e das Entidadcs de Interesse Social;· dircilos a Educa.<r~o. Dircitos a Educa~ao. 

_(questoes relacionadas cum os direitos relativo.f a 
educaclio) 
CAOP das l'romotori;L~ de jusli<;a da Crimt\'a c do -CAOI' das l'rmnotori:L< de .hasti<;a da Cri:m<;a e do CAOI' das l'romotorias de • 
Adolesc .. ·n te· t\d(li~~~Cill". Crinno;:a e do Adole•cenle. 
CAOI' das l'romotorias de justi<;a de Prolc<;iio no Meio Ci\01' das l'romotori;L~ de jtL<ti.;a de l'rolc~i\o ao Meio CAOl' das Promotorias de. 
Ambicnlc; Amhicnle. Ambienlc. 
·cAOl' das Promotorias de Jusli<;a de Dcli:sa do CAOI' dns l'romoloria~ de Juslit;:a de defcsa do CAOI' das Promotorias de ; 
Consumidor; Consumidor. Consmnidor. 
CAOI' das Promotorias de jiiStir;a de Prolc<;ao ao CA.Ol' das i'rotitoloria.< de Justic;:a de prolc"riio ao CAOI' das Promotorias de I 
Pntrimonio P(tblico-arca criminal (menos crimes de l'atrimiinio l'(tblico. Publico(Civcl e Crime). 
sonega~ao fiscal e pralicados por Prefeitos 
Mrmicipais); 
CAOI' das l'romotorias de .lusli<;:t de l'rolcyao ao CAOI' das l'romolori;ts de Just iva Po prolc<;ao ao 
Patrimonio l'itbli<.."O-arca civcl; / l'alrimonio i'(•hlico. 
CAOP das Promiltorias de Justit;a Crimina is; / CAOI' das l'romolorias de Justiya Criminais c do ""' CAQP das Promolorias de ; 

Conlrolc Extcmo da Alividade l'olicial. da Alividadc Policial. (Pror 

~-

Criminais) 
CAOP das l'romotorias de Justio;a de Conlrole Externo / f-'CAOI' das l'romoloria.~ de JtL~li<rn Criminais e do ..,---
da Alividade Policial; Conlrole Exlerno da Alividade l'olicial. 
<;AOI' das l'romotorias de Justi~a de Prolc<;ilo ao C{\01' das l'romolorias de Justit;a Criminais e do 
Palrimiinio P(tblico-arca criminal (crime.~ de sonega(:iio Conlrolc Extcrno da Alividade l'olicinl. 
fiscal e praticado.f por Pt·•ifeito.f Municipai.<): · 

CAOP das Promolorias de ; 
dolosos conlrn a vida). 
CAOP das Promotorias de • 
Tribularia. Obs~ No locanlc .. 
rcsponsabilidadc - praticad< 

.. de suns fun¢cs, dcvc scr ol 
Resoluo;:ilo n• 1875, de 9 de 

Minist{:do J!it{)iit..t·t rk., [s.t.cuio dn P:art.H.ti"t · ~:.>~'ntrr, 1.1t! ~;:~:.t.:_;d~·::;. c 1\LH::rh:.:~~~a-lr!H:ntn F-'t.HlC1t.:Hla_l- Marco Sir 
;lv ::!,~:n,·.:h.-!1 !:!r:r\dl~~- .. f 1(-!l;.::.lt•J, ~2S1 H.<:;t;···~.:r~··,~. ~ (J~!·) fV:,2.:0··.1.J.Q ~ Cunttbd, PR 

·1·o.•t,.:;\_.!.11:;: {.:;1./ )J~·J~S.GOO 

http://www.mp.pr.gov.br/gabinctc/ato4.html 02/12/03 



.MINISTERIO PUBLICO 
cf( J E.stuclo do Paran6 

RESOLU<;AO W 1629/PGJ 

' ' 

A PROCURADORA-GERAL DE JUST1<;A DO ESTADO DO PARANA, em face do disposto nos artigos 127, 
caput, 129, inciso I, ambos da Constituiylio Federal, art. 114, caput, 120, inciso I, ambos da Constituiyao do Estado 
do Parana e 19, inciso XX da Lei Complementar Estadual no 85 de 27.12.99 (Lei Organica do Ministcrio Publico do 
Estado do Parana), 

CON~IDERAN_D? a ne,p:~sidade de conslante aper~~amento na yoHtic~"lns.titucional relativa ao comb~t? das II' 
orgamzar;oes cnmmosas, do tn'lfico de entorpecentes e, buscando mmor efictencta no controle externo da attvtdade 
policial, resolve 

ALTERAR 

as atribui~toes da Promotoria de lnvestiga~tao Criminal - PIC, instituida na comarca de Curitiba pe1a resolu~tao no 
097/94 (alterada pelas Resolur;oes n°s 565/97, 964/98, 977/99, 1790/99, 1791/99 e 1275/01), hojc intcgrada por 
Promotores de Justi~ta designados pelo Procurador-Geral de Justir;a, fazendo-o nos seguintes tcrmos: 

Art. 1" a atua~tlio processual da PIC na comarca de Curitiba, em fcitos inieiados por denuneias oferecidas a partir da 
publiea~tao desta Rcsolur;ao c que vcrscm estritamente sobre as matcrias supra-clencadas, dar-se-a cumulativamente 
com os Promotores de Justi~ta com atribuiyoesjunto as Varas Criminais, ate o respectivo trfulsito emjulgado. 

§ 1° OS feitos iniciados antes da publicas;ao dcsta Rcsolus;ao c que vcrsem acerea das materias referidas no caput, 
serao de responsabilidadc do Promotor de Justis;a com atribuir;oes nas respectivas Varas Criminais. 

§ 2° em se vis1umbrando a nccessidade de atuar;ao eumulativa da PIC, com a antccedencia minima de dez (10) dias e 
mediante justificativa dirigida a Procuradoria-Geral de Justiya; o Promotor de Justiya com atribuir;oes nas Varas 
Criminais solieitan\ a designas;ao respectiva que, caso a caso e , ouvida a PIC, sera apreciada. 

§ 3° em havendo designas;ao cumulativa, a PIC participara, cfetivamente, dos atos processuais. 

Art. 2° em caso de demincias ofertadas pela PIC, ap6s a publicas;ao desta Re~ao, sobre materi~versas das 
acima elencadas, ou seja, decorrentes de infrar;oes penais de maior gravidade ou repercussao social, poderao seus 
membros, mediante justificativa dirigida ao Promotor de Justis;a com atribui~toes nas Varas Criminais~ sugerir a 
necessidade de atuas;ao cumulativa, o qual, em caso de aceitar;ao, solicitani a Procuradoria-Geral de Justiya a 
designas;ao respectiva. · 

. § II' a atuas;lio processual da PIC, em feitos iniciados antes da publicas;ao desta Resoluyao e que versem acerca das 
materias referidas no caput, serao de responsahilidade do Promotor de Justiya'com atribuis;ocs nas rcspectivas Varas 
Criminais. 

. ./- / 
§ 2° diante da complexidade bu repercussao da causa,· o Promotor de Justis;a com atribuis;oes junto as Varas 
Criminais, vislumbrando a necessidade de atuas;ao cumulativa da PIC, mediante justificativa dirigida a 
Procuradoria-Geral de Justiya, solicitani a designayao que, caso a caso c, ouvida a PIC, sera apreciada. 

Art. 3o Esta resolus;ao cntra em vigor na data de sua publicas;lio, mantcndo-se inc61ume o disposto nas Resolus;oes 
declinadas no art. 1°, naq·uilo, evidentemente, que nao lhc scja contn'lrio. 

Curitiba, 09 de sctembro de 2003. 

_Maria Tereza Uille Gomes, 

· Procuradora-Geral de Justir;a 



Resnluyiics rclativas ;'t PrmtH,Imia de Invest igay:in Cri111inal: 

II I. H.csolu~,:ao n" 111197 de 20.11 1.'>4: 

Cria a Prumotoria de lnvesligav:lo <.'•:imi11al, vineulada ;'t <.'oonlc11adoria Promotoria, para 
atuar junto £1 l\:ntral de lnqu~rilos (criada pclo Dccrelo .ludiei;lrio n" 542, de 26.11.93), 
estabckccndo as rcspcctivas atribuiviks. 

02. Resoiu~ao n" 05(15 de 03.05.1997: 

Altcra as atribuivocs da Promotoria de lnvcstigat,:ao Criminal, para que esta alue 

cxdusivamcntc nos scguintcs casos: 

V" 
a) excrccr o conlrok cxl~rno da atividatk_nolic!ill.; 
b) acom )anh;u· na·d!anl<.' d<.'si '11:1 ·ao do Pnwunulo•·-Gcrn ocs 

dcstinatla~; a apurar infra~,:ocs pcnais de mainr gravidadc c rcpcrcussfin social, inclusive 

oft•l"l'l"(.'IUIO dell iJJH"ia Oil j)I'OIIIOVl'JitlO 0 :II'(] uiV:l 111<.~11 to, COil (~)J"IllC 0 C:lSO; 

c) atmu·, pcranlc o .Juizo da Centr:tl de lnqucrito:s, em mcdidas cautclarcs c em outros· 
incidcntt·~ rclncionndo~ as invcstig:u;ocs refcl'idas no item :mterior; 

d) inlcg,rar o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais; 

As atribuiyocs rctiradas da PIC vollam para as Promotorias das Varm; Criminais. 

03. Resolu~ao n" 0%4 de 09 de juuho de 1998 (com vigcncia a partia· de 15/06/98): 

Amplia as alribuiyocs ua Promoloria, mis scguinlcs lcrmos: 

I) al~ar. ate o olcrccimcnlo da dcntmcia ~)l\ pc_di<k~ ~~ arquivamcnto inclusive, em 
inq ucritos policiais em que ocorni · a prov&sonct priva~ao da libcrdadc, 
dcterminada por prisao em flagrante, ou por cumprimento de mandado de prisao 
temponida ou prisao prcventiva; 

2) aprcciar, nos inqucritos policiais, as legalidadcs das prisoes, de ol1eio ou empedidos 
da libcrdadc provis6ria, com ou ::;em fian<,:a, rclaxamcnlos de prisao em Oagrante, por 
eventual nuliuadc do rc::;pcctivo aulo c em lodas a:; demais postulayocs que objetivcm a 
soltura do indiciado. Na hip()\csc de nao substituir a prisao do indiciado, ccssani a 
alribuiyao da Pmmotoria de lnxcstiga<rfio Criminal. 

3) olici~1r em inq ucl"ilos policiais q lie contcuham req uerimcntos d~1 autoddadc 
policial, de prisao provisoria ou IH·evcntiva. 

4) oficiar, nos inq ucritos policiais de indiciado preso, em todos os scus incidcntcs, 
aprcciando pcdidos de mcdidas judiciais ncccss<irias <is invcsligayocs das infra<;ocs 
pcnais, como busca c aprccnsao, scqi.icslro, cscula lclclonica, qucbra de sigilo bancario 
c outras mcdidas cautclarcs inominadas, que objctivem a apuraya<> da verdadc, ficarido, 
em conseqiicncia, revogadas as disposi~oes em contrario, <JUC atribuam aos 
Promolorcs de .Justi~~· em cxerdcio na:s v~lr<ts Ca·iminais da C()ntarca de Curitiba a 
aprccia~ao de inqucl'itos policiais de indiciados IH·esos. 



. (14. lh·solm;ao n" 1)9(,7 de 07 de ju't.e IIJ'>'>: 

lnslilui a aluac,:iio itincranlc da Promotoria de lnvcstigac;:ao Criminal. nos casos em que 
dcscrcvc. 

US. Resolm;ao n" 171)0 de 22 de novembro de I 'JI)IJ: 

Cria. no ambito da PIC. o Grupo Especial de Reprcssao ao Crime Organizado - GERCO, t/" 
com as scguintcs :Jiribuic,:oes: 

0 I. oliciar em inqucritos policiais, em represenla<yoes c instaurar procedimentos 
invcstigatt')rios. ale o ofcrccimenlo da dcn(mcia ou arquivamenlo do procedimcnto 
iiwcstigalt)rio·; . 

02. rccchcr r~prcscnta5ocs ou pcti~ocs_ de ~1ualt!uc!· pess~u cntidadc. rclacionadas 
com os cnmcs (H":tlacados p!"1r org:tlll'l' .. afi-ao ct·untnos~t; 

03. requisilar diligcm:ias ·investigalt'>rias e a insla~ao de inqucrilos pol~is, rclativos a 
crimes pralicado:; pororganizac,:oes criq1inosas ligadas ao narcotralico · 

04. inslaurar proccdimcntos investigal()rios na itrca de sua aluavao; 
05. expctlir noli licac;:oes pa1·:1 col her depoimenlos c esclarccimcnlos c, em caso de 

auscncia injuslilicada. requbitar a conduc;:ao con.:eitiva do notificado, inclusive pclas 
polkias ci~il c mililar. 1;os lcnnos da Ic( · 

Estabelccc lambcm que "0,\· procedimentos inslauraJos pelo GERCO seriio deviJamente 
pro/Ocolados en/ sua Sec:retaria e, 110 c:aso de arquivamento, este sen/ promovido pelo seu 

. CoorJenador. As represen/a~:ties recehiJas seriio prolocoladas no Protoco/o-Gera/ da 
Procuradoria-Geral de .lustira. e eveu_luais requerimeutos Je arquivamelllo seriio encaminhados a 
Vara da Central de luquerilo.~. "(art. 8°). 

06. Resolu~ao n" 1791 de 22 de novcmht·o de 1999: . . / 

Cri,a, ~~-o ambito da PIC, o Grupo Especial de Rcprcssao ao Narcotnllico ;(GERNA, com 
atribui<;ocs scmclhanlcs ao do GERCO. porcm, dirclamcntc rclacionadas a crimes de t6xicos. 

07. Rcsolu~ao n" 1275 de 17 de agoslo de 2001: 
. . / 

. Ampliar.as atribui<;ocs d:!/ic nos f'eitos alclos ao cnnty«S. cxlerno da atividade policial e 
ao combalc ao crime organizado e ao lr{tlico de cntorpcecnll.:s, nos ca:;os ncla prevbtos (atuayao 
proccssual em tais malcrias). · 

OS. Rcsolu~ao n" 730 tic J() de aht·il de 2002: 

Estabclecc que a partir de 24/04/02, os inqucrilos policiais que estivcrcm nas Dclegacias de 
Policia da Capital dcvcrao scr cncaminhados ;i uma das II varas criminais rcspcctivas, atraves da 
Central de lnqucrilos, ressalvado o disposto nas Rcsoluyocs 1777 a 180 I c de 1803 a 1839/0 I. 
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Rc.solm;ao n" 395 (k 3 I (ll- man,:o (k I 99~: 

lnslilui a PI(· na Cumar..:a de I .undrina. para excn:er o euntrolc exlcnw da alividadc 
policiai, na ronna das atribuiyiks que arrola. 

Obs. 

I) /\to 11° I58/PCi.l, de IS de dez.embro de 2000 institui a Promoloria Espccializada de Controle 
Extcrno da Atividadc Poli..:iai (porc!m. ate o mo111ento - outuhro/2002 - a mesnw 11(/o fora criada 
materia/mente, continuando a 1'/C a exerceras atrihui<,:iies respectiva.\). 
:.?.) Ato n° I59/PCJ.I, de 15 de dezembrn de 2000, in:;titui o Centro de Apoio Opcracional das 
Promotorias de Controlc Externo da Atividade Poiicial. Face a cdil(ao do Ato 27/PGJ; de 
09/04/2002., que aitcra c rcl(mnula os Centros de Apoio Opcracionai das Promotorias, suas 
rcspcctivas atrihuiyoes passaram a integrar o novo Centro de Apoio Opcracional das Promotorias 
Criminais c do controlc Externo da Atividade Policial (art. 8°). 
3) Ato 27 /PGJ. de 09/04/2002, <litera c rcrormula O!i Ccntros de Apoio Opcracional das 
Pn mmlorias. 
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nUI'US,fERlO PUBliCO DO ES'fJ.\DO DO PJ..\RJ.\rlJ.\ 
PROCURJ.\OORt;.\ .. GERJ.\l D£ -JUS.fly\ 

GAafNUE !)0 PR:OCUitAllOR-GErtAl. DE JUSl1<;A 

RESOLU(:.AO No 0395 

F'Ei·~. 1 

. 0 PROCURADOR-GERJ....L DE JUSTI<;A 
DO ESTADO DO PAP~NA, no uso das atribui9oes que lhe sao conferidas por lei e 
tendo em vista o disposto no art 129, VII e VIII, da Constituivao Federal, 

RESOLVE 

Art. 1 o - Instituir na Comarca de Lond.1ina a Promotoria de Investiga9do Criminal, 
destiuada ao exerc:icio do controle extemo da atividade policial. . . 

Art. 2° - A Promotoria de lnvestiga.yao Criminal sera integrada por todos OS Promotores 
de Justi9a em exerdcio junto as Varas Crimi.n.ais, ao Juizado Especial Criminal e ao 
Tribunal do Juri da comarca. de Londrina, inc.umbindo-lhes no exercicio da atividade do 
controle extemo da atividade policial: 

a) requisitar dilig~ncias investigat6rias e instaura-9ao de inqueritos policiais; 
b) requisitar, pa.ra instruir os procedimentos em que atue, exames penciatS, 
documentos, certidaes e infonna.9()es de qualquer reparti9ao publica ou 6rgao federal~ 
estadual ou municipal, da administra¥ao direta ou indireta. podendo dirigir-se 
diretamente a qua.lquer autoridade, ressalvado o disposto no art. 26, § 1 o, da Lei 
8.625/93; . 
c) requisitar, para o mesmo fim, lllfonna~5es e documentos de entidades privadas, bern 
como e::,.:pedir notificaQoes visando ··a_ ·coleta de depoimentos, infonnas;oes O"li 

esclarecimentos~ podendo, em caso de nao comparecitnento injustificado, requisitar a 
conduQao coercitiva, inclusive pela Policia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas 
previstas em lei; 
d) aco~panhar atos investigat6rios e inqueritos .. policiais, sempre que entender 
converuente ou se designado pelo Procurador-Geral de Justi<;a· 
~) ~~itar unidades policiais, civis e militares, tendo acesso, e~ qualque.r dia e horatio. a 
mdictados presos e a quaisquer autos, livros> papeis ou documentos relatives- a 
procedimentos investigat6rios que visem a apura~ao de ilfcitos penais da competencia 
da Justi\!a Estadual; ·· 
t) fiscalizar 0 c:mnnrimentn dm: msndsAO£ de nrisl':io do~ reanicicoAC A d"'=·~·" =c.n~;doc 
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SECRETARIA DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA 

.. 

TERMO DE COOPERAGAO N° 01/94 

Sumula: estabelece condis:oes para a coope
ras:ao mutua entre os integrantes 
do Ministerio Publico e da Pollcia 
Militar, no exercicio de suas ativi
dades. 

0 PROCURADOR GERAL DE JUSTI<;:A DO 
ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuis:oes e de conformidade com o 
paragrafo 2°, do artigo 127 da Constituis:ao Federal do Brasil, e paragrafos 1° e 
2° do artigo 114 da Constituis:ao do Estado do Parana, e Coronel PM 
COMANDANTE-GERAL DA POLlCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, no 
uso de suas atribuis:oes ·previstas no artigo 4° da Lei n° 6.774, de 08 de janeiro 
de 1.976, tendo em vista as disposiyoes do artigo 120, inciso V, da Constituis:ao 
Estadual, e considerando que: · 

- as funs:oes institucionais do Ministerio Publico e da Policia Militar sao 
convergentes, enquanto instrumentais do Poder Publico para fazer valer o 
absolute imperio da Lei e a normalidade da ordem publica; 
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- ao Ministerio Publico que e lnstituiyao permanente, essencial a funyao 
jurisdicional do Estado, responsavel pela defesa da ordem publica, do regime 
democratico e dos interesses sociais e individuais indisponlveis, cabe, entre 
outros, o exerclcio do controle externo da atividade policial; 

- a Polfcia Militar, como lnstituiyao permanente e regular, responsavel pela 
polfcia ostensiva e pela ·preservayao da ordem publica, interessa que a pratica 
desuas atividades ocorra de forma absolutamente legale transparente; 

- a compreensao da elevada impo~ncia de cada uma das instituiyoes requer o 
estabelecimento de normas de inter-relacionamento harm6nico, com vistas a urn 
melhor desempenho das respectivas ativ.idades, em funyao do convlvio social, 
interesse e aspirayao legltimos do cidadaoe da sociedade como·um todo, 

RESOLVEM: 

Art 1°- 0 Ministerio Publico e a Policia Militar adotarao medidas de cooperayao 
para o exerclcio de suas .funyoes institucionais julgadas de interesse comum. 

Art. 2° - Para atender ao disposto no artigo anterior, serao mantidos, em regime 
de reciprocidade, assistentes junto aos respectivos titulares dos cargos de 
Procurador-Geral de Justiya e de Comandante-Geral da Polfcia Militar do Estado 
do Parana, como responsaveis pela ligayao entre as duas instituiyoes . . .. 

Arl. 3° - Alem do assistente mencionado no artigo anterior a Procuradoria-Geral 
de Justil;a designara, junto aos Comandandos de Policiamento da Capital (CPC) 
e do Interior (CPI), urn representante para acompanhar a execuyao da atividade 
policial pela Pollcia Militar na area metropolitana de Curitiba e no interior do 
Estado, respectivamente. 
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Par;3grafo {mico. lndependentemente d~s ayoes desenvolvidas a nlvel dos 
escaloes intermediaries de comando (CPC e CPI) todos os Comandantes de 
Unidades e de Fra9oes Destacadas deverao manter amplo e harmonico 
relacionamento funcional com os Promotores de Justiya e suas respectivas 
Comarcas, visando a perfeita integrayao entre a Polrcia Militar e o Ministerio 
Publico, buscando, entre outros fins, a necessaria orientayao na formalizayao de 
procedimentos processuais e a participayao na instruyao dos militares. 

Art. 4° - A orientac;ao das ~tividades desses representantes sera processada 
atraves de uma coordenadoria, com sede na Capital do Estado, dirigida porum 
Procurador de Justiya, designado pelo Procurador-Geral de Justiya. 

Art. 5° - Nas ocorr~ncias policiais de grande vulto, como sequestros, revolta de 
presos, cerco de criminosos, nas missoes de cobertura a reintegrac;ao de posse, 
ou nas ayoes de controle de disturbios civis e manifestayoes publicas, urn 
representante do Ministerio Publico acompanhara, sempre que possivel, o 
desenvolvimento das open1c;oes. · · 

Art. 6° - Ao representante do Ministerio Publico junto aos Comandos, Unidades 
e Frayoes Destacadas, a Polrcia Militar da~a acesso em carater permanente aos 
relat6rios de ocorr~ncia policial militar, e ·a todos os documentos alusivos a sua 
atuayaO poficial, incJuindo OS refatiVOS a pratica de atos infracionais . por 
adolescentes. 

Art 7° - Os casos complexos, de repercussao junto a opiniao publica · ou de 
interesse da Policia Militar, serao imediatamente comunicados pelos respectivos 
Comandante lntermediario de Policiamento (CPC e CPI) ao representante do 
Ministerio Publico, que adotara as provid~ncias pertinentesi julgadas oportunas. 

Art. 8° - Ao representante do Ministerio Publico junto aos Comandos 
Intermediaries de Policiamento serao dadas a conhecer as comunicac;Oes de 
praticas de ilicitos,. sobre · tudo de violayao arbitraria e abuso de autoridade, 
praticados por integrantes da Policia Militar, com as provid~ncias adotadas pela 
Corporayao, sendo-lhe facultado acompanhar sindictmcias, inqueritos, 
diliglmcias e outros procedimentos investigat6rios. 



ESTADO DO PARANA 
SECRET ARIA DE EST ADO DA SEGURANCA PUBLICA 

- Fls. 04- . 

Par;igrafo unico. Discordando das provid~ncias adotadas, o representante do 
Ministerio Publico, comunicara o caso ao Coordenador, na Capital, que buscara 
soluciom1-lo na conformidade das normas legais pertinentes, e atraves de 
entendimentos com o Comandante-Geral da Pollcia Militar. 

Art. 9° - A Pollcia Militar·, atraves de seus Comandos lntermediarios de 
Policiamento, atendera prontamente as requisi9oes dos representantes do 
Ministerio Publico, procedendo dilig~nc:;i;:1s e instaurando sindicfmcias e 
inqueritos, no que lhe for pertinemte. · · 

Art. 100 - A Policia Militar prestara ao Ministerio Publico a necessaria 
colabora9ao nas suas a9oes de prote9ao do patrim6nio publico e social, de 
defesa do meio ambiente e. de outros interesses difusos e coletivos, 
encaminhando aos seus representantes os relat6rios pertinentes aos fatos 
registrados. 

Paragrafo unico. Sempre que se fizer necessario, e visando ao aprimoramento 
da sua atuayaO, a Pollcia Militar baixara normas apropriadas, dispondo sobre OS 

procedimentos a serem adotados nesta area de atividades, mediante previo 
ajuste com o Ministerio Publico. 

Art 11° - 0 representarite do Ministerio Publico podera acompanhar os 
Comandos Intermediaries de Policiamento e de Batalhoes, por solicita90es 
destes, em visitas de inspe9ao as fra9oes subordinadas. 

Art. 12° - 0 Ministerio Public9 e a Pollcia Militar promoverao participac;ao de 
seus integrantes, sempre que necessario, nas reunioes dos 6rgaos Superiores 
da Administrayao do Ministerio Publico ·· e ·da Cclmara de Comandantes, 
objetivando o aprimoramento do relacionamento entre os componentes das duas 
instituic;oes, mediante discussao de problemas comuns e troca de informac;Oes e 
de experi~ncias. 

Art. 13° - A Procuradoria-Geral de Justic;a, a pedido do Comandante-Geral, 
adotara medidas visando a participayao de Procuradores e Promotores de 
Justi9a nos cursos de Formac;ao e Aperfei9oamento da Academia Policial MHitar 
do Guatup~. na area de conhecimento jurldico, em todos os nlveis, niinistrando 
aulas e/ou proferindo palestras. 
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Art. 14°- Revogadas as disposi~toes em contrc1rio, esta Resolu~tao entrara em 
vigor a partir da data de sua publica~tao no 6rgao oficial do Estado. 

Curitiba, Pr. junho de 1.994 

OL YMPIO DE SA SOTTO MAIOR NETO SERGIO !TAMAR ALVES 
Procurador-Geral de Justi<;a Comandante-Geral da PMPR 

TESTEMUNHA · ROLF KOERNER JUNIOR 
Secreta rio de Estado da Seguran~ta Publica 

TESTEMUNHA 
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ESTADO DE ALAGOAS 
MlNISTERIO PUBLICO ESTADUAL 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 

Of. CG/PGJ-Al n° 017/01 ~ }1;:lcgJq, _, 05 de mar<;o de 20()1 

Senhor Procurador: 

.. ~ 

Em atenc:;:~o a pedido de Vossa Excel~nci~, 
exp:r:esso atraves do Dr. Afranio Roberto Pereira :de' 
Queiroz, Promotor de Justi9a, remeto ·a fundamental;l:ao' 
legal da cria<;ao da Assessoria Militar do Minlst,#io 
1?6blico de Alagoas (artigos 120 a 122 da Lei Org!ni'oa 
E.:stadual do MP), atualmente func.ionancto· com VitltE(: e ::,. 
nove (29) · militares, chefiados pelo Major Edn'i~l,~bn :·=:· 
Vanderley. 

Com muito respeito, 

MAP.:tA AHELXA uamLO BRANDlo 
Promoto~a de JU•~iQ& 

Che~e d• Qabinete - PQJ/IJ.. 

Ao F.:xcelentisslmo Senhor 
Duutor DOMINGOS I<'ONSECA 
Dlgniseimo Procurador de JustiQa 
Curitiba - PR 
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Oficio no 09/99 Goiania, 1.1 dt! abtil de 1. 999. 

Sra. J>rocuradora-(icral, 

Sirvo-me do prescntc para cncaminhar a V ~-E 
sugcstao de Ato visando a rcgulamenta~ao do Centro de Apoio Opcracional do 

Controle E.xtemo da Atividade Policial> · acompanhado da ex:posis:ao de motivos 

quanto as areas de atua~ao do 6rgao . 

.Saliento, a.inda, que tal providencia rnostra-sc necessaria seja 

pata estabeleccr a est:rutura funcional do Centro, seja para defu11r-lhe attibuj~oes c 

a.rc.!as de atuac;ao, otganiza.ndo e profissionalizando scus senric;:ns para dar. novo 

rumo a csta fun~ao constitucional de rclcvo no ambito uo Ministcrio Pttblico 

gmano. 

Extna. Sta. 
Dra. 1 vana l''arina 
Procuradora-Ccral t.k J ustis;a do J-<:stado de Goias 
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1\IINlS"l'l~I'JO i•(muco DO ES'I'I\TX.I Dfl. COlAS 
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ATO n°_~/99 

Regulamenta e organb;a o Centro 
de Apoio Operacional do Controle 
Externo da Atlvidade Polloial .. 

A Procuradora..Co-al dt justir.a d.o Estado dt Gokls, com 
fula-o nas disposiroes do art. sg, parag. unico, da LCE no 25/98, RESOLVE 
or;ganizar o Centro de Apoio Operacional do Conhvk Extrrno · da Atividade 
Polidal rrgulamentando a fi'nf'io constltucional e atribu/fors do or;_(!/io, r sua 
respedlva tstrutura administrativa. 

Art. 1° - 0 Centro de Apoio Operacional do Controle 
Externo da Atividade Policinl, ora denominado CAOEX, e 6rgao auxiliar da 
atividade funcional do Ministerio Publico, com sede nesta capital, e integra. o 
Gabinete do Procurador-Geral de Justi~a. 

Art. 2° - A direcao do CAOEX sera exercida por um 
Coordenador dcsignado pelo Procurador~Geral de Justi~a, escolhido dentre 
os Procuradores ou Promotores de .Justic;a da mais elevada entrancia, cargo 
de grupo comissi.onado DAS-1• 

Art. 3a - 0 CAO EX sera compos to do seu Coordenador, 
de utn Oficial de Promotoria, de um Secretario-auxiliar, de urn Assessor 
.Juridico e de Estagiarios. 

Parag. unico - Por requerimento do Coordenador, o 
Procurador~Geral de ,Justica poden1 ampliar o quadro de pessoal 
responsavel pelos sc:r:vi<;os auxiliares do CAOEX, como tambem 
disponibilizar sua Assessoria Especial para servi(,;O cspecifico. 

·Art. 4° - 0 CAOEX atuara · nas scguintes areas 
institudonais: 

I - no controle extento da a.tividade polidal, nos ambitos 
criminal e civel (ou "da improl>idade administra..tiva"), e nas suas formas de 
excrcicio; 
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n - na. defcsa das liberdades e gar~mtias individuaisJ 
desde que relacionadas ao Poder de Policia do Estado ou por ele afetadas; 

lll- na politica de seguran<;a publiCfl e sua aplicac;ao; 
IV - nos metodos de fiscalizac;;ao dos cstabelecimentos 

policiais e de carccragem. 
Art. 5° - Ao CAOEX incumbe, sem prejuizo das 

atribu.ic;6es elencadas no art. 60 da LCE n° 25/98: 
I ~ disponibilizar in.formac;;Oes tecnico~juridicas, sem 

carater vinculativo, aos 6rgaos ligados As suas areas de atuavao, 
notadamente atraves do boletim mensal dos Centros de Apoio e na pagina 
instituci.onal da internet; 

II - estabeleccr interdim.bio permanente com entidades, 
Ministerio Publico Federal ou de out.ros Estados, ou 6rgaos publicos ou 
privados que atuen1 nas areas de sua atuac;;ao, podendo o Coordenador, se 
previsto em lei, integrar comissoes, conselhos ou represcntacoes, 
originariamente ou por dclegac;;ao do Procurador-Geral de Justic;;a; 

III ~ apresentar anua.lmente ao Procurador-Oeral de 
Justiva proposta para a elaboravao do plano geral de atuac;ao do Ministerio 
Publico, destinado a viabilizar a consecu<;ao de metas priorltarias nas areas 
de suas atribuic;oes; 

IV - apresentar ao Procurador-Geral de· Justic;;a 
propostas e sugestoes para: 

a) a constituic;;:ao de grupos especiais de atua<;ao especial, 
de carater transit6rio, para realiza<;ao dos objetivos e di.retrizes definidos no 
plano geral de atuavao e respectivos programas; 

. c) a cdicao de atos e instruyoes, sem carater normativo, 
tendentcs a tnelhoria dos serviyOS dcsempenhados pelo proprio Centro e 
pelos 6rgaos de execucao correlates; 

V - elaborar 1necanismos pn\ticos para o ex:ercicio do 
controlc externo da atividade po1icial, com modelos de pe<;as para todos os 
niveis de atendimento e fases de atua9ao; 

VI - coordenar os servi~os da Central de Inqueritos, com 
sede nesta r...apital, nos termos previstos no Ato no 17 /95; · 

vn - realizar ll1apeamento peri6dico da situacao da 
seguram;a publica no Estado de Goias, marttendo registros para fms de 
estatistica, propondo estrategia.s de atua<;ao global ou setorial aos 6rgaos 
competentes; 

VIII - organizar a parte administrativa de seus servi<;os 
auxiliares internos; 

IX ~ realizar cursos, palestras, audiencias publicas e 
outros eventos. 

Att. 6° ~ E vedado ao CAOEX exercer qualquer atividade 
cabivel aos 6rgaos de execuc;ao ou expedir atos normativos a estes dirlgidos. 

Art. r - 0 CAOEX mantera registro de todas as suas 
atividades em pastas ou livros pr6prios, dentre eles: 

I- Protocolo Geral- Entrada e Saida de Documentos; 
Il ~ Registro de Atendin1ento; 
Ill - Arquivo de Portarias, Recomendac;oes, Projetos c 

outros Expedientcs; 
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IV - Oficios Reccbidos e Expedidos; 
V ~ Controle de Patrimonio 
VI ·- Arquivo Mmio 
VII - Arquivo de Doutrina 
VIII - Arquivo de Jurisprudencia 

···-···----.....-

Art. 8° - Este Ato entran.1. em vigor na data de sua 

·-!.-.·-L-._0-.Aioo-! ~~ 
'-~-"-•" __ __.,.-~ .. - --- --~- ---- ~ 

rln F.~t~rln dr. Goias. em ........ -·. ---~ ·. :_·:.:..·-_::...:.:.__ -·---

....................... ~··••»••·········~······························~····~··· 

EXPOSI<;AO DE MOTIVOS 

I - Aa£As INnhucioNAi§ do CAOEX: 

1- Controle Extemo da Atividade Policial: 

.. ..tibWk - eMa. ~datllta 

que e. 6Mb kuttttw. ~ 
que. W. fm Jtiltilahtt que e"fJtique, 

erdqttiMt~Ml«M~". 
(CecOio Meirelles) 

Por ditatne constitucional cabc ao ivfinistedo Publico o conttol(: 
cxtcmo da atividadc policial, incumbcncia que lhc fora conferida pot set o done 

-.::·:~·- :-::. . .:.~-:-·· - • ·.::. ·-~--.:-~.:-- .L • ..,,r ........... :~,..., d!~. P<>.d(!:r;.dP. o11_nir dn Estadn. 

.,. 
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para cxcrc:er o controle cxtemo, nos moldes crimina1s (abuso de autoridadc, 
tortura, corrup<;~io, prcv;uicas:ao, etc.) c dvcis (atos de improbidauc administrativa). 

Tal controlc devc abras:ar as noticias de dclitos rcccbidas pela policia, 
a apura<;ao dos crimes c iHc1tos de irnprobidadc administrativa praticados por 
policiais, os casos esqm.~cidos ou nan investigados, a fiscalizac;:ao aos predios 
policiais <.' de carceragem, o tramitc dos proccdimentos invcstigatotios, o 
cumprimento das rcquisi~()cs ministcriais, c a prcservas:ao das libcrdaJcs c 
garantias individua1s. 

1\o CL\Ol:~:x o.rdcmt-se, cntao, o imprcscindlvcl papel de Jomcnto Jc 
opiniao (! doutrina extcrna e intcrna; de capacita~ao para o excrdcio de tal 
controlc, estabdecct1do dirctri.zcs e pianos de atuar;ao; de difusao de conhecimento 
cspcdfico; alcm de partidpa~ao ativa no descnvolvimcnto de programas e 
cotlstt'U~()cs lcgislativas que consolidern. estc mister constitucinnal. (•: cot~ certeza 
um tra.b3.lho qtw ao Jado de scr de lapida~ao de prindpios c dogmas juddicos, 
busca tatnb[m desbravar terreno de relcvo dificiJ t~ por vezes nao mapeado. Talvez 
pot• isso a sua singular relcva.ncia aos olhos de quem scrvimos e que de nos cspera 
muito: a socicdadc que tanto clama por seguran9a c paz. 

2- Liberdades e Garantias Individuais: 

Dentro do ambito cspacial dos dircitos fundamcntais, entendidos 
como 0 direito das pessoas ctn face do Estado) cocxistctn quanto a titu1aridadc ()S 

direitos individuais, os dircitos institucionais. c os dircitos colctivos ou sociais. 

Patticulartnente de nosso interesse, os dircitos individttais 
caractctizam-sc pela autonotnia e oponibilidadt~ an Estado, cstando aliccr\ados na 
liberdadt.~ como atributo da pcsst>a, relativatncntc a suas faculdadcs c aos seus bcns. 
Consistem numa abstcns:ao da intcrfcrencia pot parte do Estado na csfcra propria 
dcssas libcrdadcs; sendo quakJuer invasao rcpclida. com rcmcdios iuridicos de 
resposta itnediata (mandado de schl1.tntnt;a, babc(l.s 'orpus, bab«as s.iam, etc.). 

A libcrdadc, pot sua vez, e increntc a pcssoa, vcrdadcim conJi~ao de 
1ndividualidade do homcm, asscgurada sob vat'ias forma..., na Constituis:ao Federal 
de 1. 988 como dircitos fundamc11tais: liberdade de at;ao (art. 5°, II)~ liberdadc de 
locomo~ao (art S'J, XV), liberdadc de manifesta~ao do pcnsamento (art. so, IV, IX 
c XLI)) liberdadc de cxerdcio profissional (art. 5°, Xlll), libcrdadc rcligiosa (art. S0

, 

VI) e Jiberdade de infonnar;ao (art. 51
', XIV, c art. 220). De seu turno, a libcrdade 

de rcuniao (art. so, XVI) c a liberdaJc de associas;ao (art. 5", XVJJ e XX) 
constituctn direitos funJamentais coletivos ou sociais, cstando, por consehl'ltintc, na 
seara de trabalho do CAO de Defcsa do Cidadao que dcvc fixar-sc nos direitos e 

. . . ~ 
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conftgurando assim tttna atribuic;:ao residua.!), entcndt~ndo-st~ como tais agucles cujo 
cxcrdcio cabc a utna pluralidadc J.c sujeitos, c nao a cada. inJ.iv{J.uo isoladamente, 
cste sim o carnpo perlinente ao CAO do Controlc Extcrno da J\tividade Policial 
por est1·eita interdcpcndcncia de materia. 

3· Segura~nsa Publica: 

A scguran~a pt.'tblica tctn por escopo maior a tnanuten~ao da. ordcm 
publica, ondc ~c busca a convivcncia hannoniosa c pacifica Ja popular;ao, 
fundamcntada em valores juridicos c eticos, indispcnsaveis a manutcnqao positiva 
da vida <.~m comunidade. Prctemlc o l:!:stado (rcsponsavel tinico pdo dircito de 
punir e pda ga.rat1tia da m\letn publica) cxduir a. violcncia das rda~ocs sociais 
atravcs de scu podcr de policia. 

A Constitui<;ao Fcueral vigcntc consi6Tfla que a sct,rurans;a publica, 
dcvcr do [~stado, dit:cito c rcspon::;abilidadc de todos, {:. C'l{ci:cida pata a prcsctva~io 
da ordem publica c da incolumidade das pcssoas c do patrimooio, cumpriudo 
cxerce-la, dcntrc outros, a. Policia Civil c a Policia Militar. Tendo o Ministcrio 
Publico a atribuis:ao constitucional do controle externo da atividadc poHcial, tem, 
por igua\, o clever de :.r.clar pe1o cotrcto c efctivo cxcrdcio da seh:ruran<;a p{lblica., 
seja .ftscalijf,ando o scu cumptimento scja partic1pando ou mesmo gctindo ou 
cncampando politicas publicas na at·ca em tela. 

Em suma., o modclo aplicado de scgurans:a publica e combate a 
criminalidaJc dcvc estar em consonancia com o pcnsamcnto do · Ministcrio 
Ptlhlico, cotn as douttinas por de acolhidas, ha;a vista que o podcr estatal de 
poHcia nao tem valor se desprov1do ou desacompanha.do do poder de agir, cujo 
solitario dono c o Ministcrio Publico, dentro da pcrsccu~ao penal. Para . isso .• 
contudo, importa d.efinir o papel do M.inistcrio Publico no sistema macro de 
segutan\a publica. 

Dcstarte, sc a segurans:a publica cnvolvc o exerctcto do poder de 
policia. e se estc cxerdcio deve ~cr controlado cxternamentc pclo Min1stet1.o 
Publico, logo, tambcm aquclt~ te1na dcvc scr objcto dcste CAO pclo can'i.t.cr 
indisso•:iavcl a elcs inerentes, fotmando com a dcfesa das liberdadcs 
constitucionais individuais o tripe que j\1stifica a cxistencia deste centro como 
importantc brgJ.o auxiiiar de fi)tnento t~ apoio loh»istic<>. 

cc~-~~~ 
. .._ ___ , .t.r•r:aH~' c.t', )ud.lt.,tA 

Coor~J ... ,,,.,,,t,, •• J .. CAC)G>< 

s 
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Portarla Admlnifttratlva D0 21laOQQ 

Conslderando o offcio nQ 1 .841/00~GAB, do 
Comandiante Geral da PoHcia Mllitar do Estado de Golas, que colocou a 
dlspost~ao do CAOEX os policiais militares Cb ROMULO Soares 
Telxeita, Cb Joaqufm VIEIRA do Carmo e o Sd Jose de Lima NUNES; 

Conslderando a apresentaQAo dos nomlnados 
policiais a este 6rgio no dia 09/10/2000, ja aptos ao serv\t;o; 

Conslderando a natureza dos servicos que serAo por 
ales prestados junto ao Ministerio PUblico, e mais preclsamente, a este 
Centro de Apofo. 

Assim sendol o Coordenador do CAOEX resolve: 

1- Di~spensa-los do uso diario do fardamento; 

2~ deflnlr o horatio de trabalho d<:>s mesmos como sendo aquele 

pertlnente aos servicos auxmares do Mlnlsterlo Publico do Estado de 

Goias: 

3M dEtclarar que ficam vlnculados as ordens diretas do Coordenador 

do CAOEX ou de pessoa por ele indicada; 

4.. esclarecer que, em sede de procedlmento administrative ou 

inquerito civil publico, as tarefas determlnadas aos referldos policiais 

m1Utare1s dar-se-Ao por designacAo e compromfsso nos autos . 

. ... .... _ .. ·---~-~-~ --.. ·•········· , ..... ····---



Goillnla·GO; 06 de outubro de 2000. 

Ojlcio nQ 1 84.!/00 .. GA B. ~"t·~. 
~ .W/JCJ/l·OOO . 

Sen.hor Promotor, . Ct;~~ n lnrqur.t 
Protw}tM d~l Junt~ . 

CQ•!dCIItruior d•~ CAt''H'·X 

Atraves deste, apresentamos ne$sa Coordenadoria do 

CAOEX o CJ) PM 17.673 R/Jmulo Soares Telxeir~ o Cb PM 23.924 Joaqulm 

Ylelra do Carmo e o Sd PM 25.693 Jose de Llma Nunts, que jicarllo a 
dlsposi9tJo desse 6rgtlo do .Ministerio Publico, em atendimento ao Oftcio n° 

17//2000, datado de 21110100, dessa Coordenadorta. 

Sem mats para o momenta, reileramo$ u V. Ex~ 
protestos da maiN elevada estima e distinta considera~Oo. 

Atenclosamente. 

. ... 

Ao 
Bxmtl. Sr. 

i' pA ,, r) 
PAULOALVESVIB/RA .. CELQOPM-~· .... ~·:· ... 

1
/·,. / 

Comandante Gfl'lll ';, .1: J .#. .. · 

I \ i . ' tf'~" 
\ I ·~~~ ~ ·., : \. \ '· I· . ~ ~ .. .lio. . 

\l I \·J \ I .it~!' ,yzdt:r 
~''· .._ I· :·~~· .· ~ 

\ lj I' • 

Dr. Carlos Alexandre Marques 
\ 
\ ... 

) DD. Promotor de Justi,a Coordenador do C4 OEX 
IY.l~ 1' A. 
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Oticio 11
11 lH3/2000. G·oianifl, '10 de outubro de 2000. 

S1rvo-mc do prcsente para infottrtar a. Vo!jsa I ~Kcclcncia CJlW o 

< :omnndo { ;cral da llt}lkia M111tar, atendendo a pediuo dcste Centro Jc t\poio, 

colocou a nossa di!lposi~ao OS policiais tnilita.rcs Cb R(JMUI .0 Snar{~S Teixeira, Cb 

Joac1uim VlETRA do Carmn c Sd Jo~6 de Lima NUNF ... -.;, oM qua1s t.crao, attui, a 

incutnbcncia de prcstal' au'>\mo <>pcr~tdonal no cumprimctlf:O de diligenciall 

ordcttaJa~ pcl<~s brgiios de execu~.ao do Min.isterio Publico e mttrnn t.arcfas 

corrdat~HI. 

I ~xma . .Sra. 
Dra. Ivana Fat.ina 

Cotc.Halmcntc, 

·-·r\,,nw~l'\:,"1. !'l'tt.i<~-..,~ 

Cl.'!tYY'I'.Iou•·~,Jw J,) ( ··.!\()! .X 

Procuradora .. Gend de J usri~a do E~tado de Goia~ 

. ~'W1 lO, n" ~ ~i,."~ Hi ~im; :r ltlr.til; rt10tC'fl''''iJ2Jl..{1fJ 
~?.lt.SW 

r;~l'(;.f!ti\'Aofl,lj'll' 
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Otrcio no 171/2000 Golania, 21 de setembro de 2.000. 

Sr. Comandante. 

Conforme entendimento mantido em reuniao de 

trabalho realizada nesta data no gabinete de Vossa Senhoria, formallzo 

entAo o presente expedients sollcitando a deslgnaQAo de. 03 (tr~s) 

policlais militares para prestarem apoio dlreto aos servioos 

desempenhados pelas Promotorlas de Justic;a da capital, sendo que a 

capacltac;:Ao dos mesmos para tanto ficara sob a nossa 

responsabilidade. 

Cordial mente, 

t.., 
't-

,,t.; 
'\\,; D 
\ f) 

I 

• 
(),) 

~"" Ilmo. Sr. ~ , u-

Coronel f,M Paulo Alves Vieira ~.~, 

DD. Com,"ndonte do Polfcio Militar do Estado de Goicis 11 
'9 
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