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RESUMO 

A Mldia ocupa papel importante dentro da estrutura Social, servindo como 
suporte da democracia e instrumento para a forma~ao da opiniao publica 
sabre determinados assuntos. Este trabalho mostra especificamente a 
influencia que a mldia exerce sabre o medo social , que com a~6es 

sensacionalistas diminui a capacidade de rea~ao social, sendo responsavel 
por atingir pessoas causando transtornos psicol6gicos e emocionais. A 
Pollcia Militar, como parte integrante da rede de prote~ao social, lhe cabe as 
a~6es de pollcia preventiva e repressiva fardada, deve buscar compreender 
quais sao os fatores que podem influenciar o medo social , identificando qual 
e o papel da mldia sabre este tipo de medo, determinado assim quais os 
comportamentos que o operador de seguran~a publica deve ter quando do 
trato com 6rgaos de imprensa, visando com isso minimizar as conseqOencias 
negativas que possam ser divulgadas em materias jornallsticas de cunho 
policial. Para atender aos objetivos da pesquisa, as informa~6es introduzidas 
no bojo desta monografia foram obtidas atraves de pesquisa bibliografica 
explorat6ria, tendo principalmente como fonte direta de pesquisa, o material 
publicado em livros. A bibliografia tanto nacional quanta estrangeira explora o 
medo social de modo recente, sendo atualmente pesquisado com 
profundidade tendo em vista seus reflexes sabre a sociedade global. Assim 
como resultado, temos posturas assentadas nesta monografia que 
possibilitam ao operador de seguran~a publica conduzir-se de forma a atuar 
tambem como ente de prote~ao social ante a influencia da Midia sabre o 
medo Social. 
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ABSTRACT 

The Social Fear responsible for reaching people with psychiatric disorders 
and emotional is the subjugation of human persons or groups to various 
interests, checking subdued, dominating, and imposing the masses attitudes 
unwanted course. The social stress, insecurity, panic attacks, among others, 
leading the company to lose the quality of life, requiring more shares of social 
protection network, which was not prepared for excess appeals Community, 
provides a service Quality almost always questionable. As part of the social 
protection network, the Military Police, through its effective must seek to 
understand what are the main factors that can negatively influence on the 
Social Fear. As the media for sure one of the main components of influence 
on this type of fear, this work suggests that the behaviors that the operator of 
public safety should take when dealing with the organs of the press, seeking 
to minimize the negative consequences that disclosed in materials journalistic 
cachet of police. To meet the objectives of the study, the information entered 
in the midst of this monograph was obtained through literature search 
exploratory, taking mainly as a source of direct search, the material published 
in books. The literature both national and foreign explores the social fear so 
recent, currently being researched in depth with a view to its impact on the 
global society. Shares of fear on society would be few if it had not achieved, it 
struck today, structure and strength of the community, affecting it, shows how 
this work so clear as to serve as instrument and mechanism that leads to the 
company almost slavery of the media. As result, we have accents in this 
monograph postures that enable the operator of public security drive in a 
manner which also act as a protective social environment at the influence of 
media on the Social fear. 

Key words: Fear, Fear Social, Military Police 
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1 INTRODUCAO 

A Mfdia mostra-se muito bern estruturada quanto a capacidade 

de transmissao de informac;oes tanto a nfvel local quanto global. A 

profissionalizac;ao da estrutura midiatica, a qual se relaciona e depende muito 

para sua sobrevivencia de ac;oes de venda de espac;os publicitarios, fez com 

que a explorac;ao de determinadas areas de interesse busca-se o continuo 

aprendizado em melhor atingir a populac;ao, e, te-la sempre como assfduos 

espectadores. 

Neste ponto, considerando que a imprensa policial tambem se 

especializa, buscando a cada vez mais atingir uma camada maior do publico, 

e, tambem, que as pessoas alvo da mfdia policial estao a merce quase 

sempre de notfcias desagradaveis e crueis, e importante que se verifique o 

grau de influencia que a mfdia policial exerce sobre o comportamento social, 

a fim se que os 6rgaos que operam o sistema de seguranc;a possam atuar 

sobre esta variavel, objetivando assim, prestar melhor servic;o a comunidade. 

0 esclarecimento desta questao e de interesse nao apenas de 

Policiais Militares, mas tambem da Policia Militar do Parana, vez que no seu 

status de instituic;ao permanente em prol da ordem publica, deve possuir 

informac;oes necessarias a compreensao das diversas variaveis que podem 

de uma forma ou outra influir sobre os resultados operacionais pretendidos 

pela instituic;ao. 

A Mfdia, atuando segundo bibliografia ja pesquisada, como 

uma dos fatores que agem sobre o Medo Social, medo este que submete 

pessoas em grupo ou individualmente a interesses diversos, com 0 objetivo 

de controlar, subjugar, dominar, levando muitas vezes, coletividades inteiras 

a comportamentos naturalmente nao desejados, deve com certeza ser foco 

de estudo sobre esta possfvel influencia. 

Sabendo-se que urn dos fins do Estado e atuar dinamicamente 

para a reduc;ao do estresse e do medo social, o objetivo desse estudo e 

instrumentalizar o born procedimento na confecc;ao do Trabalho Cientifico 

necessaria para a conclusao do Curso Superior de Policia. Esse estudo ao 
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seu termino apresenta medidas e/ou propostas de melhoria de 

relacionamento entre os operadores de seguran~a e a mfdia. 

1.1 Problema de Pesquisa 

Urn problema de pesquisa e definido a partir do angulo de 

observa~ao e da analise de uma situa~ao determinada, orientada por urn 

determinado enfoque te6rico e metodol6gico, 

Para aprofundar-se na proposta de pesquisa e necessaria ao 

pesquisador, principalmente, formular uma questao que permite, do angulo 

de observa~ao escolhido, buscar uma resposta satisfat6ria ao problema 

formulado. 

A Mfdia, principalmente a policial, encontra apoio na 

quantidade infinita de possfveis medos e perigos que a sociedade tern a 

escolher, ao selecionar alguns desses perigos ou medos, pode a mfdia 

influenciar com maior ou menor amplitude o medo social? Para verificar esta 

situa~ao pode-se deparar com os seguintes questionamentos: 

a) A mfdia exerce influencia sobre o Medo Social? 

b) Como se constr6i esta influencia? 

c) Esta influencia pode ser conduzida para beneficiar a 

popula~ao? 

A partir destas interroga~oes, uma questao a ser respondida e 

de que forma a cobertura jornalfstica afeta o comportamento social, 

notadamente no aspecto do Medo Social. 

1.2 Justificativa 

Explorado das mais diversas maneiras, o medo serve para 

manipular, coagir, direcionar condutas, ou seja, explorar o ser humano de 

acordo com a vontade de quem tern o poder de gera-lo. Dessa forma, a 

importancia desse trabalho esta no fato de identificar se a mfdia exerce 

influencia sobre o medo social, pois entre as diferentes institui~oes acusadas 
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por criar e sustentar o medo, o panico, a imprensa indiscutivelmente ocupa 

papel de destaque. 

Sabendo-se que o medo, como sentimento, tern como objetivo 

evitar perigos e servir como sinal de alerta a qualquer agao imprudente, esta 

pesquisa toea como alvo a midia, que, por atingir o cotidiano de uma grande 

parcela da populagao, pode algumas vezes ditar formas de comportamento 

humano que ate por vezes nao seriam naturalmente desejados pela 

comunidade. 

As reagoes ao medo podem, por colocarem seres humanos em 

condigao de alerta, trazer conseqOencias das mais diversas, algumas de 

reclusao e submissao e outras ate de violencia como resposta a estimulos 

externos. 

Encontra-se na bibliografia pesquisada relatos de 

comportamentos individuais ou coletivos transformados pela midia, 

observando-se que este assunto e foco de estudo em outros locais do 

planeta, isto porque, sendo o medo um comportamento humano natural pode 

ser manipulado pela midia, que hoje possui a facilidade de estar ;,em qualquer 

parte do globo em pouquissimo tempo. 

Considerando esses aspectos, a realizagao deste trabalho e 

de grande relevancia, pois ao pesquisar-se com maior propriedade o tema e 

entendendo como a midia se com porta, os operadores de seguranga. poderao 

agir de modo a conduzir seu comportamento, com vistas ao fornecimento de 

materiais basicos a midia. Esses materiais referem-se principalmente a 
formulagao de temas jornalisticos, com conteudos direcionados a 

transmissao de dados reais, que venham a transformar o foco da materia a 
F 

ser publicada para gerar o minimo de impacto sobre o Medo e o Stress 

Social. 

Como uma das finalidades da Policia Militar no cumprimento 

de sua missao institucional e atuar de forma a atenuar o Stress Social que e, 

sem sombra de duvida influenciado pelo medo Social, a identificagao das 

formas de atuagao da midia, que podem interferir sobre a comunidade. Logo, 

podem sugerir e apontar maneiras dos operadores de seguranga tratar 
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informac;oes de forma adequada, para que, ao serem difundidas pela mfdia 

tragam conseqOencias menos danosas ao seio da comunidade. 

1.3 Objetivos 

A midia exerce influencia sobre a opiniao publica e sobre 

alguns sentimentos humanos. Sendo o m~do e a seguranc;a sentime~1tos que 

podem ser afetados pela mfdia este trabalho visou pesquisar; 

1.3.1 Objetivo Geral 

ldentificar se a mfdia exerce influencia sobre o medo social. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

a) Conceituar o medo, a mfdia e o policiamento; 

b) Definir os efeitos da mfdia sobre o medo social; 

c) Estabelecer ac;oes a serem desenvolvidas por operadores 

de seguranc;a publica, no trato com a midia, a fim de que 

se possa evitar que o medo social seja ampliado em 

determinada comunidade. 
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2 CUL TURA DO MEDO 

Os pavores disseminados entre os humanos surgem da 

tendemcia a tratar como causa do perigo nao as distorc;6es sociais mais 

inquietantes, mas as praticas isoladas perpetradas por indivfduos 

perturbados, especialmente em casas de grande comoc;ao social. 

A difusao do medo tern seu sucesso alicerc;ado nao somente 

na forma de como e expresso, mas tambem da eficacia em exprimir 

ansiedades culturais profundamente enraizadas. 

Teme-se cada vez mais o que se deveria temer cada vez 

menos. Embora em muitos locais a criminalidade apresente Indices 

decrescentes, a cobertura jornalfstica desigual transmite a sensac;ao de que a 

criminalidade esta aumentando. 

lgnorar a ac;ao da mfdia sabre a cultura do medo nao seria 

sensate. A imprensa com certeza esta entre as diversas instituic;6es com 

culpa por criar e sustentar o panico, o medo. 

A mfdia procura tornar, em alguns casas, a violencia num item 

obrigat6rio na visao do mundo que nos e ofertado. A cultura da violencia, 

fugindo de valores eticos e marais, procura incentivar a utilizac;ao da forc;a no 

surgimento de uma nova hierarquia moral. Assim, pelo fato destas 

informac;6es atingirem vastas concentrac;6es humanas,o medo insere-se 

numa autentica cultura, a cultura do medo. A cultura do medo, explorada com 

a manutenc;ao ou aumento do medo social, usa tambem como base a cultura 

da violencia, ou seja, a valorizac;ao da forc;a sob a lei, a transmissao da ideia 

que a violencia e comum, que leis perderam o valor e que as pessoas nao 

contam com a antiga protec;ao do Estado. Deve o cidadao procurar se 

proteger, recorrer a meios como a contratac;ao de guardas particulares, 

cercas eletricas, muros altos . 

A sugestao transmitida pela mfdia a sociedade que ela esta 

submetida a todos os riscos que outras pessoas enfrentam rotineiramente, 

faz com que a busca de novas notfcias, buscando melhor proteger-se, 

dinamize e inflacione a difusao de noticiarios sensacionalistas, mantendo 
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assim, neste processo de retro-alimentagao o medo social sempre em niveis 

elevados 

2.1 Medo 

Os pavores disseminados entre os humanos surgem da 

tendencia a tratar como causa do perigo nao as distorgoes sociais mais 

inquietantes, mas as praticas isoladas perpetradas por individuos 

perturbados, especialmente em casas de crimes de grande comogao social. 

A difusao do medo tern seu sucesso alicergado nao somente 

na forma de como e expresso, mas tambem da eficacia em exprimir 

ansiedades culturais profundamente enraizadas. 

Teme-se cada vez mais o que se deveria temer cada vez 

menos. Embora em muitos locais a criminalidade apresente indices 

decrescentes, a cobertura jornalistica desigual tern efeitos nos leitores e 

expectadores. 

lgnorar a agao da midia sabre a cultura do medo nao seria 

sensato. Entre as diversas instituigoes com culpa por criar e sustentar o 

panico, o medo. Com certeza a imprensa possui papel de destaque. 

0 medo e urn sentimento humano, uma emogao, que visa 

instintivamente a protegao contra quaisquer formas de perigo que sejam 

apresentadas. Para enfrentar as ameagas externas de sofrimento e 

destruigao, o individuo apresenta reagao de medo. 

Para Hall e Gardner (1993, p. 29), "Freud reconheceu na 

ansiedade real, o medo de perigos reais do meio externo". Esse medo inicia 

no individuo desde crianga, por meio da repressao, ou seja, o filho que 

reprimiu sentimentos de hostilidade em relagao ao pai manifesta esses 

sentimentos contra outros simbolos de autoridade. 

As repressoes sao dificeis de desfazer, uma vez que foram 

formadas. A pessoa procura assegurar-se de que o perigo nao existe mais, o 

que s6 consegue quando a repressao e suspensa e a realidade pode ser 
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encarada, razao pela qual, o adulto conserva medos infantis, procurando 

descobrir que se esses tern ou nao tern base na realidade. 

A pessoa pode aliviar seu medo, se a origem dele puder ser 

atribuida mais ao meio externo do que aos impulsos primitivos do individuo 

ou as ameagas da sua consciencia. Chama-se projegao o mecanismo em que 

a ansiedade neur6tica ou moral e convertida em medo objetivo. A fonte, tanto 

da ansiedade moral como da neur6tica, e o medo da punigao de urn agente 

externo. A projegao serve a urn duplo prop6sito: reduz o medo pela 

substituigao de urn perigo maior par outro menor e habilita a pessoa a 

externar seus impulsos sob o disfarce de defender-se contra seus inimigos 

(HALL; GARDNER, 1993). 

Explorado das mais diversas maneiras, o medo serve para 

manipular, coagir, direcionar condutas, ou seja, explorar o ser humano de 

acordo com a vontade de quem tern o poder de gera-lo. 

Como exemplo, considera-se o descrito par Foucalt (2001 ): as 

cerimonias de suplicios dos condenados deviam ser conhecidas, pais de 

nada adiantava seu segredo; era importante e necessaria que o espetaculo 

transmitisse terror, assim os assistentes serviriam de testemunhas e garantia 

de punigao, sentindo-se necessariamente influenciadas pelo medo. 

Clinicamente, o medo e explicado como: 

[ ... ] Uma rea<;ao em cadeia no cerebro que tern infcio com urn 
estfmulo de estresse e termina com a libera<;ao de compostos 
qufmicos que causam aumento da frequemcia cardfaca 
acelera<;ao na respira<;ao e energiza<;ao dos musculos. 0 
cerebro e urn 6rgao extrema mente complexo. Mais de 100 
bilh6es de celulas nervosas comp6em uma intrincada rede de 
comunica<;6es que e o ponto de largada para tudo o que ser 
humane pensa ou faz. Algumas dessas comunica<;6es levam 
ao pensamento e a a<;ao consciente, ao passo que outras 
produzem respostas autonomas. Deve-se destacar que a 
resposta ao medo e quase inteiramente autonoma, nao 
consciente. Como as celulas do cerebro estao constantemente 
transferindo informa<;6es e iniciando respostas, .sao inumeras 
as areas do cerebro envolvidas no sentimento de medo. 
(CABALLO, 1996, p. 723). 

Par ser urn sinal de advertencia, urn sinal de perigo, o medo 

apresenta-se de diversas formas, principalmente atraves da ansiedade. Para 
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enfrentar as amea9as externas de sofrimento e destrui9ao, o individuo 

apresenta rea9ao de medo, uma vez que a pessoa amea9ada geralmente e 

medrosa. Com o excesso de estimulos que nao pode controlar, o individuo 

sente-se tornado de ansiedade. 

Hall e Gardner (1993, p. 29) ressaltam queFreud reconhece 

tres tipos de ansiedade: 

a) Ansiedade Real: Medo de perigos reais do meio externo. 

b) Ansiedade Neur6tica: Medo de que os instintos fugirao ao 

controle, levando a pessoa a fazer algo de que sera 

punida. 

c) Ansiedade Moral: Medo da consciencia. 

A funyaO do medo e advertir a pessoa do perigo iminente; e 

urn sinal para que medidas acauteladoras sejam adotadas, manifestando-se 

muitas vezes, individualmente, estimulado por urn perigo esperado ou 

repentino, mas tambem pode manifestar-se coletivamente, sendo estruturado, 

atraves de rea96es comunitarias, a determinado estimulo. 

2.1.1 Medo Social 

0 medo social decorre de diversas situa96es como: urn estado 

doloroso, urn acidente traumatico, uma violencia sofrida ou mesmo uma 

dificuldade da pessoa se integrar socialmente. Portanto, o medo social nao e 

criado pela pessoa, mas o resultado de uma intencionalidade, ocorrida em 

determinada circunstancia, caracterizando-se por uma maior ou menor 

intensidade. 

A qualidade de uma cobertura jornalistica, por exemplo, sobre 

determinado tema nao e responsabilidade s6 dos profissionais de imprensa. 

Agindo muitas vezes como arma de domina9ao, a midia pode exercer 

influencia sobre o medo social, pois entre as diferentes institui96es acusadas 

por criar e sustentar o medo ocupa indiscutivelmente urn dos primeiros 

lug ares. 
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Baierl (2004, p.48), em seu livro "Medo Social" diz: 

0 medo social e um medo construfdo socialmente, com o fim 
ultimo de submeter pessoas e coletividades inteiras a 
interesses pr6prios e de grupos, e tem sua genese na propria 
dinamica da sociedade. Medo produzido e constitufdo em 
determinados contextos sociais e individuais, por determinados 
grupos ou pessoas, com vistas a atingir determinados grupos 
ou pessoas, com vistas a atingir determinados objetivos de 
subjugar, dominar e controlar o outre, e grupos atraves da 
intimidac;ao e coerc;ao. Esse medo leva determinadas 
coletividades territorializadas em determinados espac;os a 
temer tal ameac;a advinda desses grupos. 

0 medo, como sentimento, tern como objetivo evitar perigos e 

servir como sinal de alerta a qualquer ac;ao imprudente, e como os perigos 

atingem cotidianamente urn grande e variado publico, pode, algumas vezes, 

ditar formas de comportamento humano, muitas vezes nao desejado. 

As reac;oes ao medo podem, por colocarem pessoas em 

estado de alerta, trazer consequencias das mais diversas, algumas de 

conclusao e submissao ate outras voltadas a violencia, como respostas a 

estrmulos externos. 

Ao buscar na literatura pesquisada, relato de comportamentos 

individuais ou coletivos, transformados pela mfdia, e possfvel observar que o 

objeto da pesquisa tern sido materia de estudo em varias partes do planeta. 

Ate porque o medo, por ser comportamento natural humano, sofre as 

consequencias da evoluc;ao da mfdia, tendo em vista a facilidade com que se 

transmitem informac;oes em nfvel local e global. 

Embora este trabalho seja direcionado para as reac;oes 

coletivas de medo, Baierl (2004) traz em sua obra uma citac;ao de conceito do 

que seja o medo individual. 

[ ... ] 0 medo (individual) e uma emoc;ao de cheque, 
frequentemente precedida de surpresa, provocada pela 
tomada de consciencia de um perigo presente e urgente que 
ameac;a, cremes n6s, nossa conservac;ao. Colocado em estado 
de alerta, o hipotalamo reage por uma mobilizac;ao global do 
organismo que desencadeia diversos tipos de comportamentos 
somaticos e provoca, sobretudo, modificac;oes end6crinas ... 
(DELUMENAU apud BAIERL, 2004, p. 40). 
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Sentido individual ou coletivamente, o medo e fenomeno de 

paralisac;ao do censo normal da vida, altera relac;oes de formas e espac;os, 

traz a tona uma imagem duvidosa, reflete inseguranc;a, tristeza e da noc;ao de 

fragilidade. 

Para Caballo (1996, p. 726), o processo do medo comec;a com 

um estlmulo assustador e termina com a reac;ao de luta ou fuga. Mas ha pelo 

menos dois caminhos entre o inicio e o final da reac;ao de medo: "o caminho 

baixo que e rapido e desordenado, e o caminho alto leva mais tempo e 

entrega uma interpretac;ao mais precisa dos eventos. Ambos os processes 

acontecem simultaneamente". 

Outro aspecto a se considerar no comportamento social em 

relac;ao a o medo social sao as diferenc;as entre ritos religiosos a que 

pertencem determinadas pessoas ou grupos, pois para o religiose ha uma 

relac;ao emocional e intelectual entre determinados valores sociais que 

mantem e a estrutura que este considera inerente a realidade, ditando entao 

comportamentos entre o modo de como se deve viver e de como as coisas 

sao realmente. 

Com isso verifica-se que nos extratos sociais de ritos 

religiosos diferentes o medo social se constr6i de modo tambem diferente. 

Teixeira ( 2003, p.48 ) comenta em seu livro "Sociologia da 

Religiao" sobre a visao do real pelo aspecto da religiao. 

[ ... ] Assim, na religiao e pela religiao, o real social, 
ultrapassando o ··real··, pede existir, no seu nfvel especffico de 
ser. A religiao, com o mundo sagrado que ela cria e 
administra, e sinal ( sfmbolo, emblema), e sinal eficaz do 
proprio la<;o social. .. 

A religiao e capaz de formar habitos e ac;oes para aceitar ou 

confrontar determinados estilos de vida, ou criar novos. Alguns ritos 

religiosos impedem que seus seguidores tenham acesso a televisao ou radio, 

portanto,a visao do contexto social para essas pessoas passam a ser 

diferentes de outras, pois recebem menos impactos de conteudos preparados 

profissionalmente pela midia. 
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As religioes cristas de rita protestante por exemplo, sao menos 

ritualistas, menos magicas e mais intelectualizadas que as cristas cat61icas, 

nao vendo seu cotidiano como resultado de alga divino, mas de alga 

resultante de seu trabalho, que e dedicado a Deus, neste foco,as diferen9as 

mesmo que sutis tambem geram diferen9as quanta a percep9ao das 

influencias a que estes grupos estao submetidos. 

Portanto, uma das missoes fundamentais do Estado e a de 

produzir a96es necessarias para a redu9ao do medo, minimizar o problema 

para oferecer melhores condi96es de vida a popula9ao. 

Corroborando essa ideia, segundo Baierl (2004), o papel do 

Estado seria nao de subjugar pelo medo, mas de libertar os individuos desse 

sentimento, para que vivam em seguran9a. 

No entanto, Hobbes (2000, p.1 00) considera que "a partir do 

momenta que o Estado nao proporciona seguran9a aos seus membros, estes 

se encontram desligados de qualquer obriga9ao para com a autoridade". 

Dessa forma, a industria do medo, tao inexoravel atualmente, 

pode servir para alimentar governos absolutistas, culminando num retrocesso 

onde o poder estatal nao reconhece limites para o proprio poder. 

2.2 A Midia 

0 surgimento do jornalismo e fato relativamente moderno, mas 

a hist6ria registra a existencia de publica96es a milenios, normalmente 

criadas e divulgadas por governos. 

Na Roma do primeiro seculo depois de cristo ja se produziam 

materias sabre noticias militares, obituarios, cronicas esportivas, que se 

afixavam em espa9os publicos. 

Ap6s o aperfei9oamento da tecnica de reprodu9ao por prensa 

m6vel desenvolvida por Guttemberg a imprensa tomou novas rumos, e no 

decorrer do tempo se aperfei9oou,aproveitando nao s6 o que podia ser 

escrito em folhas de papel, mas tambem o que podia ser televisionado, radio 

transmitido ou mais recentemente difundido pelos meios da internet . 
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De uma visao etica, centrada na discussao de assuntos 

politicos, economicos e ideol6gicos a imprensa, mfdia, come<;ou a crescer 

como qualquer empresa, tendo parques graticos e de gera<;ao de sons e 

imagens que demandam grandes recursos para sua manuten<;ao. A vida 

destas estruturas midicHicas sao financiadas das mais diversas formas, sendo 

fundadas basicamente em patrocinadores, que investem na mfdia de acordo 

com o publico alvo que estas atingem. 

Neste jogo de interesses, mfdia-patrocinadores-publico, a 

mfdia se especializa, atinge os mais diversos tipos de publico, mantendo-os 

de maneira eficaz atrelados aos seus programas. 

Assim o homem tentou aperfei<;oar a sua capacidade de 

comunica<;ao e com o avan<;ar do tempo. Essa comunica<;ao hoje empregada 

e constitufda pelos meios de emissao e recep<;ao de mensagens, vefculos 

que o ser humano entra em contato e convive com os seus semelhantes. E 

como a palavra e o mais importante instrumento de comunica<;ao e por meio 

das mensagens que o homem come<;ou a transmitir informa<;6es, alcan<;ando 

locais e popula<;6es distantes. 

No entanto, foram as ferramentas da tecnologia de informa<;ao 

que propiciaram o desafio das distancias, alcan<;ando a massa populacional 

ou mfdia. 

[ ... ] A midia e o conjunto de institui<;oes que utiliza tecnologias 
especificas para realizar a comunica<;ao humana. 0 termo 
midia precede do latim media, significando aquele que esta a 
meio. No Brasil, usa-se mais comumente o termo midia, 
provindo da pronuncia inglesa ... (CALAZANS, 1998, p. 146). 

Quando se fala em mfdia, a ideia e para os meios de 

comunica<;ao, emissoras de radio e de televisao, jornais e de revistas, cinema 

e internet e outras institui<;6es que utilizam recursos tecnol6gicos na 

chamada comunica<;ao de massa. 

Briggs e Burk (2004, p.13) destacam que "[ ... ] foi a partir da 

decada de 1920, que as pessoas come<;aram a falar em mfdia, que passou a 

ser empregada para designar os meios que sustentam a comunica<;ao". 
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No entanto foi Regis Debray quem mais difundiu o conceito de 

midia e criou na Franc;a a disciplina de Midiologia. 

[ ... ] A mfdia e qualquer suporte de difusao maci9a de 
informa9ao. A midiologia trata das fun96es superiores como: 
religiao, arte, ideologia e polftica, em suas rela96es com 
estruturas tecnicas de transmissao. (DEBRAY, 1995, p. 21 ). 

Uma vez que a comunicac;ao humana e a responsavel por 

todos os progresses ocorridos, o homem e o componente fundamental da 

midia, sem ele nao haveria probabilidade de informac;oes. 

2.2.1 A Midia e os seus efeitos sabre o medo social 

0 medo, produzido e construido a partir da forma como a 

violencia vern se manifestando na sociedade, cria novas alternativas de 

sociabilidade, alterando o modo de ser e de agir das pessoas, dos grupos, 

das comunidades e movimentos populares em seu cotidiano. 

Alva de criticas constantes pelo sensacionalismo e explorac;ao 

das miserias humanas, a midia se destaca, algumas vezes, como instrumento 

de combate a criminalidade. No entanto, a difusao de noticias 

inescrupulosas, somadas a facilidade existente atualmente na cobertura 

jornalistica, tenta dar sustentac;ao a ideia de que o mundo esta pior hoje do 

que no passado. 

Ocorre o efeito cultiva9ao, segundo o qual as pessoas sao for
madas a partir do bombardeio informative detonado pelos 
meios de comunica9ao, conduzindo a urn efeito somat6rio, isto 
e, uma exposi9ao excessiva a violencia poderia desenvolver 
medo e uma especie de complexo de vftima. A consequencia 
inevitavel seria a constru9ao (cultiva9ao) de um clima de modo 
e de inseguran9a generalizados, razao pela qual muitos 
indivfduos acabam, lamentavelmente, defendendo polfticas 
duras de repressao e de opressao. (GROEBEL, 1999, p.220). 

No entanto, uma observac;ao simples sabre o momenta atual 

pode claramente mostrar que as pessoas se encontram em situac;ao 

confortavel quando acessados varios indicadores. Como exemplo, a 

expectativa de vida, onde a cada ano se atinge uma longevidade maior, 

causando ate problemas previdenciarios devido a isso, o acesso a educac;ao, 
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com escolas sendo construidas e cada vez mais alunos sendo a elas 

conduzidos. Sendo assim, nao se deve considerar que a situac;ao esta pior, 

como alguns sensacionalistas e pessimistas pregam, mas que mesmo Ionge 

do ideal, hoje e possivel viver melhor do que ontem. 

A midia, alem de servir como suporte da democracia e ser 

tambem responsavel pelo amplo conhecimento daquilo que acontece em 

nivel global, tern importante missao quanto a melhoria da qualidade da vida 

humana. Logo, informac;oes sobre saude, habilitac;ao, politica e tantas outras 

severn para nos colocar dentro do contexto comunitario. 

Estar presente na midia nos dias atuais representa poder, 

riqueza e fama e esses meios acabam por interferir de maneira muito mais 

negativa que positiva no desenvolvimento social de uma pessoa. 

Segundo Marthi (2004), alem de divulgar noticias sobre 

informac;oes gerais, a midia tern ainda, o papel protestativo, alertando a 

opiniao, a fim de que grandes afastamentos de normas nao sejam cobertos 

pelas praticas complacentes ou omissas das instancias oficiais. 

Piedade Junior (1993, p. 1 06) afirma que "qualquer 

grupamento humano, por viver em estado de natural liberdade, tera de 

suportar uma taxa de criminalidade e consequentemente de vitimizac;ao". 

As cidades brasileiras, nesse sentido, caracterizadas pelo 

desequilibrio social, constituem focos para a criminalidade. Atraidos pela 

midia, ha urn predominio de jovens entre criminosos que e explicado pelo 

desejo maior de consumo, mas com uma renda inferior, tomando para si, 

maiores riscos nas atitudes e praticando atividades licitas ou ilicitas, para 

conseguir o que nao conseguem obter sem o dinheiro. Nessas circunstancias, 

o que se observa e o elevado grau de mortalidade de jovens nos grandes 

centros. 

No entanto, pode-se considerar, nao somente nas cidades, 

mas nas areas rurais ha grande alcance da midia, onde se propagam noticias 

e focos de criminalidade em que sao praticados crimes hediondos contra o 

homem do campo e sua familia. 
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[ ... ] No Brasil, quando comparamos as taxas de homicidio 
entre Estados e municipios, a dimensao de maior impacto e o 
grau de urbaniza9ao. Estados e cidades com maior popula9ao 
rural revelam taxas de homicidios muito inferiores aos Estados 
e municipios urbanos. A urbaniza9ao acelerada e desordenada 
do Brasil a partir de 1950 conformou grandes periferias 
metropolitanas, com equipamentos urbanos insuficientes, que 
atrairam uma migra9ao jovem de baixa renda e com series 
problemas de inser9ao social. (CANO, 2002, p. 14) 

E obvio, no entanto, que estas taxas criminais devem ser de 

conhecimento publico e possuir ou estar dentro de urn limite aceitavel. E 

quais sao os limites aceitaveis? Ora, se nao existe ainda em grande parte do 

pais uma democratica troca de informac;oes entre os 6rgaos de seguranc;a e a 

populac;ao, dificil entao e de se falar o que e aceitavel em termos de taxas de 

criminalidade. 

[ ... ] Como se torna parte inerente a sociedade, a criminalidade 
dentro de certos parametres vern sendo considerada um 
processo habitual dentro dela. Porem quando se desvia dos 
padroes do comportamento da maioria dos homens, mesmo 
sendo comum na sociedade ate determinados limites, o crime 
significa uma anormalidade quando comparado com os demais 
comportamentos humane. (MARTINS, 1999, p.13). 

Neste contexto, a midia ocupa urn papel de interlocutora e ate 

direcionadora de quais sejam os limites criminais suportaveis, mas isso nem 

sempre ocorre buscando a diminuic;ao do medo social; pelo contrario, 

conforme explica Oliveira (2005, p. 19), "quanta mais 'apelativa' a materia 

veiculada, maiores tern sido as chances de que isto se reverta em incremento 

de audiencia e do patrocinio". 

Certo, porem, e afirmar que a sobrevivencia dos 6rgaos de 

imprensa e demais empresas ligadas a prestac;ao de informac;oes depende 

como quaisquer outras atividades de suporte financeiro. E possivel pensar 

que, se nao buscar lucro, procurar-se-a, no minima, a manutenc;ao 

equilibrada das contas do 6rgao ou empresa. 

Andando para o foco policial, rotineiramente a midia traz 

noticias desagradaveis, ate porque, segundo Nixon (apud GLASSNER, 2003, 

p. 39), "[ ... ) as pessoas reagem ao medo, nao ao am or. Eles nao ensinam 

isso na catequese, mas e a realidade.". 
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E facil observar no Brasil, a existencia de diversos tipos de 

midia especializada ou se especializando no genera policial, o qual cresce 

devidamente ancorado pelo sensacionalismo. 

Pesquisas mostram que nao existe relagao causal entre o 

sentimento de medo e a criminalidade, seja ela de maior ou menor 

intensidade. 

Trabalhos estatisticos conduzidos em vanes paises 
comprovaram que os grupos sociais mais suscetiveis de sentir 
medo da criminalidade nao constituem as mais frequentes 
vitimas de delitos. A intensidade do medo nao depende do real 
aumento da criminalidade, e sim da imagem que a midia e o 
governo difundem sobre a criminalidade e tambem da situa9ao 
psicol6gica e social das pessoas. (SABADELL, 2003, p.14). 

A midia policial encontra apoio na quantidade infinita de 

possiveis medos e perigos que a sociedade tern a escolher. Ao selecionar 

alguns desses perigos ou medos, torna-se facil influenciar com maior ou 

menor amplitude o medo social. 

Glasner (2003) cementa sabre a influencia da midia sabre a 

comunidade, citando um estudo elaborado por George Graber (reitor da 

Faculdade de Comunicagao de Snnembrg, Universidade Pensilvania, EUA), 

onde verificou-se com propriedade, que as pessoas que assistem 

rotineiramente a programas de televisao possuem uma tendencia maior do 

que as outras em acreditar que a comunidade !JU bairro onde vivem e 

insegura, procurando meios adicionais de seguranga, como fechaduras e 

cadeados e tambem ficam mais suscetiveis a aceitarem agoes policiais de 

repressao, como ainda apenamentos criminais mais severos. 

[ ... ] A realidade e que o poder das comunica96es vern tomando 
espa9o na casa das pessoas, criando idolos ou derrubando 
mites; inocentando patrocinadores ou denegrindo desafetos. A 
imprensa, para conquistar audiencia, toma partido do pobre e 
personifica a propria Justi9a, diante de um governo impotente 
contra a violencia e acostumado a resolver tudo atraves das 
penas privativas de liberdade. (GROEa,EL, 1999, p.237). 

Se o reflexo da televisao aumenta a necessidade pessoal ou 

familiar em melhor se proteger, reforgando a sua estrutura habitacional, 
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amparando ou aceitando passivamente, algumas vezes, a abusos policiais, 

causa, ainda, outros males, por contribuir com o aumento do medo social. 

Verifica-se que, segundo Muzzkat (2003, p. 131 ), "[ ... ] o medo 

da violencia foi o principal fator que contribuiu diretamente com a evasao 

escolar." 

Nesse sentido, Freitas (1999) afirma que a evasao escolar 

atinge cifras que muitas vezes assustam o proprio governo e torna-se 

evidente que urn dos fatores e a violencia, ocorrida dentro das pr6prias 

entidades de ensino. Afirma ainda que as desigualdades de oportunidades 

educacionais tambem estao associadas a violencia e ao medo que cercam as 

escolas e culpam o ambiente carente pelo mau desempenho, reprovac;ao e a 

evasao do jovem na escola. 

Se as taxas de criminalidade, como dito anteriormente, devem 

ser suportadas pela comunidade, e elas podem ser controladas com maior ou 

menor eficacia pelos operadores de seguranc;a publica, agindo sabre este 

controle, algumas variaveis, tais como: efetivo policial, estrutura material, 

tamanho da comunidade, estrutura escolar e de empregos e outras, porque 

entao as pessoas algumas vezes tern medo social? 

esta questao: 

Na midia, pode-se encontrar uma das possiveis respostas a 

[ ... ] Os telejornais sobrevivem com base em manchetes 
alarmistas. Nos noticiarios locais, onde os produtores vivem a 
custa da maxima 'se tern sangue, nao tem pra ninguem', 
hist6rias sobre drogas, crimes e desastres constituem a 
maioria das noticias levadas ao ar. Os noticiarios vespertinos 
das principais redes de TV sao urn pouco menos sangrentos, 
mas, entre 1990 e 1998, quando o indice de homicidios do 
pais caiu 20%, o numero de hist6rias sobre assassinates nas 
redes aumentou 600% (sem contar materias sobre O.J. 
Simpson). (GLASSNER, 2003, p. 31) 

Mas a atuac;ao da midia, neste sentido, e contradit6ria. Se, por 

urn lado, ajuda a encontrar e punir criminosos, por outro, expoe as tecnicas e 

estrategias usadas na consumac;ao dos crimes, ensinando, de certa forma, 

como se faz. 0 sensacionalismo exacerbado pode inspirar mentes 

potencialmente criminosas. Da mesma forma, os programas violentos, 
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gerando medo a populagao, a despeito da catarse que provocam sao 

materias de reprovagao em todo o mundo. 

Nesse aspecto Cury (2002, p. 18) descreve que "[ ... ] a 

banalizagao do crime e da vioiE3ncia no pais apresenta alguns indicadores 

como a frustragao com a atuagao da policia e a descrenga na justiga". 

Da mesma forma, a comunicagao banaliza a viol€mcia, 

anestesiando atitudes de reagao par parte da sociedade. Paralelamente a 

busca de mais audi€mcia, a midia vai se firmando no papel de representante 

do povo mais humilde, que ja nao acredita numa justiga burocratica, morosa, 

ineficiente e desencontrada. 

Esta postura de descaso da margem ao aparecimento de 

concorrentes para proteger o cidadao no Iugar do Estado, criando urn 

verdadeiro caos na sociedade. A midia e urn desses concorrentes, 

questionando se ela nao exerceria, na vida da populagao, mais influencia que 

as policias e o Judiciario juntos. 

Na pretensao da midia de se igualar a justiga, deve-se 

considerar, antes de tudo, a justiga preza a etica; o jornalismo, nao. Suspeito, 

para a midia, ja e culpado, sem julgamento, sem contradit6rio. 0 suspeito 

exposto na midia, mesmo depois de comprovada sua inocencia, fica 

estigmatizado para sempre diante da sociedade que o massacrara. 

Paralelamente a busca de mais audiencia, a midia vai se 

firmando no papel de representante do povo mais humilde, que ja nao 

acredita numa justiga burocratica, morosa, ineficiente e desencontrada. 

A regulamentagao de horarios para a projegao de filmes e 

programas de violencia, pela televisao, ainda e alternativa, embora os jovens 

tenham hoje o acesso livre a Internet, que tambem nao deixa de ser uma via 

para o crime, ainda e pela televisao que a violencia mais se propaga. As 

cenas brutais podem incitar aquele que ainda nao tern maturidade, 

influenciando-o a cometer urn crime simplesmente para imitar o que viu na 

televisao. Par isso, e necessaria cobrar mais responsabilidade da midia. 
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2.3 Atuac;oes dos Operadores de Seguranc;a na Reduc;ao do Medo Social. 

A incompreensao da populac;ao em relac;ao ao papel da 

policia, ou mesmo seu comportamento receoso constitui urn fato que resulta 

nao apenas de tensoes dos eventos que vern ocorrendo atualmente, mas de 

toda uma conjuntura social. 

Neves (2001) ensina que a palavra policia deriva do termo 

grego Polis, usado para descrever a constituic;ao e organizac;ao da autoridade 

coletiva. Tern a mesma origem etimol6gica da palavra politica, relativa ao 

exerclcio dessa autoridade coletiva. Assim, a ideia de policia esta 

intimamente ligada a noc;ao de polltica. Nao ha como dissocia-las. A atividade 

de policia e, portanto, polftica, uma vez que diz respeito a forma como a 

autoridade coletiva exerce seu poder. 

Partindo da suposic;ao de que, a atual forma das organizac;oes 

destinadas a exercer a atividade policial e resultado de uma tentativa de 

tornar o controle social mais racional, a preocupac;ao de alguns autores 

envolve a natureza da func;ao das instituic;oes policiais. 

Santos (2001) compreende as instituic;oes policiais como 

aquelas que tern por func;ao regular as relac;oes interpessoais por meio da 

aplicac;ao de sanc;oes coercitivas. Entretanto, existem inumeras outras 

func;oes desempenhadas por essas organizac;oes, tais como: socorro, 

assistencia as populac;oes carentes e apoio as atividades comunitarias. 

Nenhuma destas esta ligada a func;ao reguladora. 

A definic;ao funcionalista tambem falha ao atribuir as policias a 

func;ao de regulac;ao social, desconsiderando que nos Estados modernos tal 

func;ao e desempenhada por diversas outras instituic;oes e, em grande 

medida, pelo sistema legal. 

Segundo Neves (2001 ), as organizac;oes policiais no Brasil ao 

Iongo de 160 anos estavam voltadas para a protec;ao do Estado contra a 

sociedade. 0 Estado passou a exercer a sua governabilidade politica por 

meio de dois dispositivos: a razao de Estado e a razao de policia. 

[ ... ] A razao de Estado refere-se aos interesses vita is de ordem 
estabelecida, ou seja, a perpetuac;ao do proprio Estado, a sua 
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capacidade de auto-imposi9ao diante de outros Estados e de 
regula9ao de sua realidade social interna, em termos materiais 
e simb61icos. (WEBER, 2002, p. 79). 

Em relagao as teorias que tratam da razao de policia 

compreende-se que o poder do Estado, lhe atribuia a totalidade das 

intervengoes estatais, controlando e dirigindo a populagao. 

[ ... ] A justi9a, as finan9as e o exercito; a poll cia englobava 
tudo, o objeto especifico da policia consistia na sociedade e os 
homens enquanto que seres sociais, indivlduos plenos de 
todas suas rela96es sociais. A teoria da pollcia especificava a 
natureza dos objetos, os dominies de competencia, os 
objetivos, os instrumentos da atividade racional dos 
organismos estatais. (SANTOS, 2001, p. 157). 

Se existem praticas violentas da policia, elas sao interpretadas 

de modo imprecise pela populagao. Assim, se, por urn lado, essa populagao 

solicita, autoriza e legitima tais modos de agao, freqOentemente para a 

solugao de seus problemas pessoais, por outro lado, e capaz de se indignar e 

denuncia-las, quando delas se torna vftima. 0 merito policial significava 

defender o Estado contra o cidadao. 

0 distanciamento da policia e sociedade e uma concepgao que 

vigorou por urn born tempo. Somente a partir de 1990, as institui<;6es policiais 

procuraram estabelecer urn novo paradigma, buscando a sua identidade na 

protegao do cidadao, garantindo a este a sua liberdade e seus direitos. A 

policia resgata entao, a sua fungao, procurando se reestruturar, tentando 

romper com as praticas abusivas para com a sociedade. 

Policiais? 

Mas, o que leva urn cidadao a ingressar nas lnstituigoes 

[ ... ] Entre os fatores que estimulam o ingresso na institui9ao 
policial civil estao: a atra9ao pela imagem do policial divulgada 
pela midia, principalmente filmes; necessidade de 
sobrevivencia; carga horaria considerada baixa; hist6rico 
familiar que inclui a existencia de parentes policiais; carreira 
militar antecedente; voca9ao. (DEJOURS, 2001, p.28). 

Entretanto o ingresso na carreira nao livra o policial dos 

estigmas. Considerando a ideia de que policial born e policial violento, 
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constantemente ratificada pela propria sociedade, na verdade, o policial 

violento, embora aceito, transmite medo a sociedade. 

A importancia dessa realidade para o desenvolvimento das 

percepgoes dos policiais, no sentido de solucionar os problemas de 

seguranga publica e para uma compreensao melhor da relagao 

pollcia/sociedade e apontada como: 

[ ... ] 0 policial ve no know-how a pedra de toque para a soluc;ao 
de tais problemas, mantendo uma situac;ao de exclusao social 
baseada em estere6tipos sobre criminosos e bons cidadaos e, 
em decorrencia, maier seletividade em suas ac;oes e 
individualizac;ao na tomada de decisoes. (MENANDRO; 
SOUZA, 1996, p. 7) 

Logo, o policial convive com a marginalidade da sociedade e 

tern ordens internas rigidas que na pratica sao impossiveis de serem 

cumpridas, exercendo suas atividades em condigoes de risco, ao mesmo 

tempo em que, deve respeitar suas formas de adaptagao carregadas de 

medo e inseguranga. Ao reconhecer que a pollcia desempenha papel central 

no controle da sociedade, tambem se reconhece que esse controle e 

realizado pela simples existencia de leis, e que tais leis serao acatadas pelo 

medo de alguma sangao estatal. 

Michaud (1999) destaca que o acatamento da autoridade 

almejado pelo Estado e seus agentes diz respeito ao grau de legitimidade de 

que esta autoridade polltica desfruta junto a sociedade. 

Assim, quanto mais legitima for percebida a forma como as 

pollcias realizam suas tarefas, mais facil sera a aceitagao da sua autoridade 

e, portanto, menor a necessidade de recurso a violencia. Quanto mais central 

for esse papel, maior a possibilidade de conflito entre a lei e a ordem. lsso se 

deve ao fato de que o instrumento de atuagao tradicional das pollcias, e seu 

trago diferenciador e 0 uso da forga. 
J 

Por outro lado, se o papel das pollcias no controle social nao 

for central, ou se o instrumento de atuagao das pollcias nao for 

fundamentalmente o uso da forga, esse conflito perde intensidade. Existe 

uma tendencia a diferenciar forga e violencia com base na legalidade. 
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[ ... ] Sao considerados atos de violencia policial, o uso da for9a 
sem a devida autoriza9ao legal. Os exemplos mais tfpicos de 
violencia policial, de acordo com esse tipo de interpreta9ao, 
seriam os atos de violencia cometidos por policiais fora de 
servi9o, ou a violencia utilizada para a96es proibidas pela lei, 
como extorsao e tortura. Entretanto, ao enfatizar os aspectos 
legais da questao, deixa-se de considerar as situa96es em 
que, embora legal, a for9a e utilizada de forma desnecessaria 
ou excessiva. (MESQUITA NETO, 1999, p.130). 

0 apoio que uma parte da comunidade confere as agoes 

extrajudiciais da policia constitui urn questionamento ao estado de direito 

muito superior ao representado pela agao extrajudicial propriamente dita. 

A policia pode exceder-se ou atuar fora das atribuigoes que a 

lei lhe outorga, mas isso nao representaria urn risco tao grande para a 

democracia e a legitimidade se nao tivesse o apoio dos cidadaos. 

[ ... ] As pessoas, por medo de serem novas vftimas da propria 
violencia, solicitam-na como eficaz arma contra os criminosos. 
Acrescentamos a essas observa96es o fato de a polfcia 
brasileira, desde a sua forma9ao, ter um carater de combate 
aos criminosos, em geral os originarios das classes baixas, 
para prote9ao das elites polfticas e economicas. (BRETAS, 
1997, p.90). 

Urn aspecto importante relacionado ao sentimento que a 

policia transmite a populagao e 0 medo, devido ao fato de que uma pequena 

parte da policia pratica atos que amedrontam a sociedade. 

Nesse sentido Toigo e Felix (2004, p.9) argumentam que: "[ ... ] 

quando urn individuo e abordado por urn policial, via de regra, se coloca em 

posigao de alerta". Essa reagao da populagao se justifica como urn reflexo do 

regime militar, fase em que a pratica policial era repressora, diante da 

decretagao do Al-5. 

0 clima de militancia politica dos anos 60 implicou em uma 

policia violenta, de forma que as pessoas deveriam obedecer e se submeter 

as regras estabelecidas pelo regime em vigor. Dessa geragao, os que se 

entregaram a militancia politica nao foram certamente os mais felizes. Diante 

desse marcante periodo, a sociedade ainda nao conseguiu se libertar das 

perseguigoes daquela epoca, trazendo o medo da policia como heranga. 
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Em razao disto ha urn distanciamento da polfcia e da 

sociedade, pois se a pratica fosse diferente, a propria comunidade poderia 

participar junto as instituic;oes das atividades de combate a violemcia e aos 

crimes. 

E preciso que a populac;ao aceite a polfcia, desenvolvendo 

estruturas para uma relac;ao favoravel. Nos pafses do primeiro mundo as 

ac;6es policiais sao sustentadas pela credibilidade que a sociedade transmite 

a polfcia, se conscientizando de que a existencia da instituic;ao policial e 

justamente em favor da seguranc;a e do bern da populac;ao. A seguranc;a 

publica e urn determinante estavel para boa organizac;ao da sociedade e 

como tal deve ser respeitada, sendo que a atuac;ao da polfcia deve sempre 

apresentar como paradigma urn ambiente pacffico e de preocupac;ao com o 

bern estar social 

0 policial militar, ao atuar, seja no servic;o operacional ou 

administrative, regularmente se defronta com situac;6es ou ocorrencias que 

sao alvo da explorac;ao da mfdia. Considerando que algumas dessas 

situac;6es sao exploradas de modo sensacionalista, deve, entao, o policial 

militar estar preparado para que suas atitudes naquele momenta sejam 

adotadas para minimizar os reflexos negativos sabre a sensac;ao de 

seguranc;a ou de medo da comunidade atingida pelo fato, ou fatos 

acontecidos. Algumas ac;6es podem agir positivamente contribuindo para a 

reduc;ao do estresse social determinado pelo medo da violencia. 

Procurando capacitar-se como profissional, visando sempre 

transmitir sensac;ao de tranqUilidade a comunidade de onde opera, o policial 

militar, alem do conhecimento profissional que lhe e peculiar, ha de buscar 

conhecer e compreender o cotidiano dos vefculos de comunicac;ao de massa 

e, tambem, ter a compreensao de temas ligados a violencia em evidencia na 

comunidade e na mfdia, para que saiba direcionar melhor suas ac;oes no 

momenta em que for preciso dar uma entrevista, isolar urn local de crime, 

conduzir algo ou alguem sabre mira da mfdia e outras atitudes que achar 

necessarias no momenta. E importante tambem que operador de seguranc;a 

publica tenha condic;6es de ter uma visao de conjunto da evoluc;ao e do 
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momento criminal de sua area de atuac;ao, para assim dinamizar seu 

raciocinio quando estiver repassando informac;oes a midia. 

Tratando-se de dados ou acontecimentos criminais em 

evidencia de modo isolado em relac;ao aos demais dados ou ocorrencias 

conhecidas, as ac;oes desenvolvidas no momento do contato policial militar e 

populac;ao devem visar atitudes positivas que apresentem quais possiveis 

medidas de prevenc;ao serao tomadas para que tais fatos nao se repitam, 

diminuindo-se, desta forma, a pressao da midia sobre a sociedade. 

Existem normas na Policia Militar quanto a possibilidade ou 

nao de concessao de entrevistas do policial, as quais sendo observadas, 

notadamente asseguram um bom direcionamento na relac;ao 

policialimprensa. No entanto, mesmo nos momentos onde ha a necessidade 

real da prestac;ao de informac;oes a midia, deve o policial somente presta-las 

quando sentir-se seguro e preparado para tal. 

0 policiamento comunitario tambem tem obtido sucesso no 

combate ao crime, mas exige descentralizac;ao, abertura da organizac;ao 

policial, participac;ao ativa e valores mais humanitarios aos policiais. A ideia e 

seguir o principio da intervenc;ao minima: os pequenos delitos e 

desentendimentos seriam resolvidos por policiais locais, em conjunto com a 

comunidade. 

Politica Criminal, na visao de Batista (2002, p. 34) e o conjunto 

de "principios e recomendac;oes para a reforma ou transformac;ao da 

legislac;ao criminal e dos 6rgaos encarregados de sua aplicac;ao". A politica 

de seguranc;a publica enfatiza a instituic;ao policial, enquanto a politica 

judiciaria direciona-se a instituic;ao judicial e, finalmente, a politica 

penitenciaria refere-se a instituic;ao prisional. Todas integram a politica 

criminal. 

0 que se observa e que as policias devem sofrer uma reforma 

organica e funcional. Uma reforma processual que simplifique o inquerito 

policial e ate o suprima em certos casos, tambem seria uma outra medida 

para melhorar a integrac;ao da policia com o Ministerio Publico. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta etapa, e indicada a caracterizagao da pesquisa, tipo de 

amostra, o seu contexte em relagao a bibliografia que trata do tema 

pesquisado, os procedimentos metodol6gicos para alcangar os objetivos 

propostos e o cronograma de atividades inerentes ao projeto. 

3.1 Caracterfsticas da Pesquisa 

Para responder ao problema exposto, fez-se necessaria tragar 

o processo (metodologia) que permitisse encontrar a resposta desejada. lsso, 

porem, nao levou a pesquisa para o campo puramente te6rico. A pesquisa 

busca na literatura o essencial, fundamentando-se na revisao da literatura 

pesquisada. 

Baseando-se em informagoes analisadas a partir da literatura 

encontrada, a pesquisa e caracterizada como descritiva quanto a finalidade, 

bibliogratica explorat6ria no que tange ao procedimento tecnico, procurando 

no processo de coleta de dados, a pesquisa de varies autores que tratam da 

influencia que a mfdia exerce sobre a coletividade humana. Quante ao 

delineamento ou forma, tendo principalmente como fonte direta de pesquisa, 

o material publicado em livros, a pesquisa e considerada, qualitativa, nao

experimental. 

3.2 Coleta de Dados 

0 conteudo da pesquisa relativa a este trabalho constitui-se 

basicamente do contido nas obras pesquisadas, livros, jornais e rede 

eletronica. 

Foram coletadas informagoes, como forma ilustrativa, de duas 

reportagens de impacto em nfvel nacional envolvendo a mfdia e as agoes 

policiais. 
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3.3 Sistematizagao e Analise 

Visando atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e 

confrontar dados obtidos durante a pesquisa, a busca de dados dentro da 

bibliografia pesquisada visa coletar dados que vao ao encontro dos objetivos 

propostos, com o intuito de confirmar ou rejeitar a hip6tese e pressupostos da 

pesquisa. 

Na bibliografia de primeiro plano, procura-se encontrar dados 

referentes a conceituagao do que vern a ser o Medo, seguindo-se na 

sequencia a obtenc;ao de dados sabre a conceituac;ao e definic;ao do que vern 

a ser o Medo Social. 

Neste contexto, a pesquisa direciona-se para -- buscar no 

material referendal, a Midia e o seu papel quanta a influencia de 

potencializagao ou minimizagao do Medo Social e seus reflexos na 

comunidade e possiveis conseqOencias sabre a qualidade de vida do 

cidadao. 

Foram incluidas duas reportagens tendo em vista os fatores 

que envolveram a divulgac;ao do medo na midia. Assim foram escolhidas a 

reportagem da revista VEJA que retrata a forma que ocorreu o homicidio do 

garoto JOAO HELlO em 2007 no Rio de Janeiro e a reportagem da revista 

EPOCA que tern como tema ··urn marco hist6rico no combate a violencia·· ( 

Anexo A e B). 

Por fim, analisa-se a postura dos operadores de seguranga, 

considerando-se o seu comportamento diante dos perigos e a forma de 

protec;ao que pode garantir a sociedade o aparato midiatico sensacionalista. 



34 

4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

A conceituac;ao dos itens principais alocados nesta 

monografia, e que servem para balizar o desenvolvimento deste trabalho 

foram bern explorados e conseguem criar urn nexo, que mostra a influencia 

da midia na sociedade. 

A cultura do medo se estabelece a partir da influencia que 

recebe da violencia, ou seja, o uso da forc;a em situag6es de conflito, a 

transgressao as leis, e a utilizac;ao de ag6es crUE§is sobre o convfvio com 

outros seres humanos. Se reforc;a no momento em que a sociedade perde a 

noc;ao do que e risco real ou potencial, o cidadao nao consegue neste ponto 

identificar se corre algum risco iminente ou nao. 

Sendo assim, a banalizac;ao da violencia, criando uma cultura 

de medo, fundamenta-se em imagens e informag6es que e repetem 

massivamente no dia-a-dia, com a mfdia muitas vezes legitimando a violencia 

ffsica como forma de solugao de conflitos. 

Ao buscar-se definir o que e medo, a bibliografia apontou uma 

gana conceitual ampla, mas que conseguem defini-lo com convergencia de 

ideias, delimitando muito bern qual e o seu objeto, ou seja, o medo e urn 

sentimento humano que afeta a todas as pessoas, ser normal e possuir 

medo. 0 medo existe para que o ser humano se defenda de qualquer tipo de 

situac;ao que o coloque em risco, pode o medo ser controlado, mas nao pode 

ser suprimido, retirado do ser humano, pois nasce com ele e visa sua 

perpetuac;ao. 

0 acumulo de conhecimentos no campo da psicologia e 

sociologia, principalmente no seculo passado, conseguiu definir mais 

claramente as reag6es humanas nas suas mais variadas nuances, dando 

condig6es a medicina de tratar com mais propriedade pessoas com 

alterag6es de conduta, mas possibilitou tambem que, sabendo-se como as 

pessoas reagem a determinados estfmulos, homens empresas ou governos, 

manipulassem grupos humanos na direc;ao que estes pretendiam. 
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Neste horizonte, discursos legitimos ou nao por parte da 

imprensa, com rela<;ao ao aumento da criminalidade e da viol€mcia, com a 

banaliza<;ao de cenas violentas alimentam a existente cultura da vioiE3ncia, 

tornando atos ou a<;6es violentas, em itens obrigat6rios a serem transmitidos 

a sociedade no seu todo. 

Surge entao, como forma de atender interesses de pessoas, 

grupos empresariais e ate o governo, o Medo Social, que e aquele medo 

constituido socialmente, que interage o medo individual com a cultura da 

viol€mcia, que submete pessoas ou grupos humanos a seu intento, nao 

interessando-se a coletividade pode sofrer danos irreparaveis. 

0 Medo Social e influenciado diretamente pela midia, a qual 

para sobreviver e atingir seus objetivos economicos, necessita criar urn clima 

de inseguran<;a e fragilidade, explorando caremcias realimentadoras do medo. 

A Midia nao e urn segmento de nossa sociedade que sobrevive 

com contribui<;6es espontaneas de pessoas amigas, ela necessita de 

recursos que sao retirados dos usuaries do sistema midiatico de acordo com 

o interesse de cada urn. 0 capitalismo imp6e a necessidade de crescimento 

de cada grupo economico, empresas de jornalismo nao ficam fora deste 

contexte. 

Urn dos espa<;os midiaticos que mais traz retorno a empresas 

de comunica<;ao sao os assuntos voltados a violencia, as pessoas reagem 

mais ao 6dio, a violencia do que a paz ao amor. Em quase todas as cidades 

do planeta, os horarios nobres contam com espa<;os consideraveis na difusao 

de noticias que causam surpresa, medo. 

Alem de manterem com a explora<;ao cada vez mais eficaz da 

violencia suas audiencias, a midia entra de forma indelevel na forma<;ao das 

opini6es de massas que, ao buscarem solu<;6es para reduzirem o estresse e 

o medo social, mudam comportamentos, alteram itineraries, legitimam a<;6es 

arbitrarias, que conseqUentemente diminuem espa<;os sociais, isolando cada 

vez mais as vitimas da midia, fragilizando o grupo social, deixando-o a merce 

dos interesses daqueles que auferem lucros explorando o medo. 
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A midia nos coloca ao explorar o medo no caminho da 

servidao, da subserviencia a respostas e soluc;oes ofertadas por sociologos, 

governos ou patrocinadores de empresas de comunicac;ao, que nao falam, ou 

pouco falam em reestruturac;ao da sociedade, em fraternidade, no combate a 

pobreza, ao desemprego e as drogas, mas falam em protec;ao individual, que 

desagrega o corpo social maior, incentivando o surgimento de grupos 

fechados, com aspecto similar as gangues, sejam elas constituidas por ricos 

ou pobres. 

A Policia militar e constituida em sua estrutura organizacional 

de forma linear, tendo como base aspectos rigidos de hierarquia e disciplina. 

0 homem que atua no nivel de execuc;ao ( atividade-fim ), no patrulhamento 

operacional, se transforma no centro das atenc;oes de toda a atividade 

policial sendo o primeiro contato que a populac;ao tern com a instituic;ao. 

No contato com orgaos de imprensa falada, escrita ou 

televisionada o policial atinge indiretamente urn numero maior de pessoas. 0 

policial que tern a preocupac;ao de lidar com a seguranc;a alheia e propria 

protegendo o cidadao de agressoes e perigos, muitas vezes, por nao ter o 

prepare necessaria, e submetido a influencia e astucia de urn reporter 

tendencioso,transforma uma prisao ou atendimento de socorro 

espetacular,em urn episodic barbaro, injusto ou indecente. Por nao ter este 

prepare no trato com a imprensa o policial e levado a dizer o que nao queria 

afirmando o que nao fez. 

4.1 Analise das reportagens sobre a influencia da midia no aumento ou 
controle do medo social 

Na reportagem em que a revista VEJA descreve o caso da 

morte do menino Joao Helio, observa-se grande riqueza de detalhes , dando 

ao leitor a ideia de urn Estado impotente, de que quem decide quem vive ou 

quem morre e o marginal, que as cidades brasileiras estao sendo destruidas 

por criminosos, e que, urn crime de repercussao como este deve ser 

considerado como divisor entre o momenta da publicac;ao da materia e a 

possivel mudanc;a no combate a violencia no Rio de Janeiro 
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Nos momentos seguintes a ocorrencia da morte de Joao Helio 

o que se viu por parte dos operadores de seguranga publica foi o contagia a 

que foram submetidos, seja por parte da populagao, seja pela midia, levando

os a produzirem ag6es que possibilitaram algumas fotos que, ao serem 

divulgadas pela imprensa mostraram atitudes anti-eticas e ilegais, 

principalmente com relagao ao trato com pessoas presas, denotando assim 

que , para proteger a policia pode tambem agredir, fato que nao pode ser 

tornado como verdade pois, alem de atentar contra a formagao policial, 

atenta contra as mais basicas regras de respeito a pessoa humana. 

Neste contexto e que se apregoa a necessidade de urn melhor 

preparo do policial no trato com a midia, mostrando o operador de seguran<;a 

publica como o verdadeiro protetor da lei, seja na protegao da vida e da 

integridade fisica e psicol6gica das pessoas ,sejam elas idoneas ou nao. 

Mas se a midia atua como fator de aumento do medo e do 

estresse social ela tambem pode atuar na redugao dos mesmos. 

Pela segunda materia jornalistica anexa, versando sabre o 

combate ao trafico de drogas na cidade do Rio de Janeiro pode-se inferir que 

a midia pode ser explorada positivamente por operadores de seguranga 

publica, sejam eles , o Secretario de Seguranga publica , urn inspetor de 

policia ou urn soldado da policia Militar. 

Na noticia ve-se dados sobre aspectos da situagao criminal no 

Brasil e mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Tais informag6es 

sao mescladas com informag6es uteis para a reorganizagao do sistema de 

seguranga publica, o que transmite ao leitor a sensagao que o problema esta 

sendo discutido com a devida atengao que merece. 

Observa-se entao nos textos anexos que os operadores de 

seguranga publica devem ter preparo especifico para o tratamento com 

6rgaos de imprensa , pois sem tal preparo podem em vez de agir em prol da 

seguranga publica, agir de modo ostensivamente nocivo a sociedade. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

A discussao do que vern a ser medo, medo social, quais sao 

as influencias que a midia exerce sabre o medo social, e quais as agoes 

possiveis a serem executadas pelos operadores de seguranga publica, 

notadamente os policiais militares, constituiu o objetivo geral e os objetivos 

especificos deste trabalho. 

0 medo e 0 sentimento humane de protegao instintivo, que 

desde os prim6rdios tern preservado a especie humana de todos os tipos de 

perigo que se apresentem. E natural do ser humane, ninguem dele se despe, 

a nao ser que esteja com sua saude mental alterada. 

0 medo social desordena a vida pessoal e comunitaria. Ele 

tern o poder de alterar trajetos, ritmos e horarios. Tern conseqi..iencias sabre a 

vida familiar, de vizinhanga, e sabre as relagoes de amizade, atuando ate 

sabre os contornos da geografia urbana, exigindo, assim, do cidadao urn 

maior controle pessoal sabre os itens acima referidos, aumentando 

nocivamente o estresse e diminuindo, portanto, a qualidade de vida das 

pessoas. 

0 medo social nao se restringe, e clara, ao fator violencia, mas 

tambem a outros fatores como possibilidade de epidemias, de catastrofes e 

outros, mas e evidente que o fator criminal e, hoje, a fonte principal de meios 

a influir sabre o sentimento de medo no meio coletivo. 

A influencia da midia sabre tais alteragoes comportamentais e 

clara. Em pesquisa realizada nos Estados Unidos na decada de 90, 

constatou-se que 76% das pessoas entrevistadas que consideravam a 

violencia como urn problema serio nunca foram vitimas de nenhum tipo de 

crime. 

Na Alemanha, na decada de 70, a criminalidade dobrou sem 

que a sensagao de medo da coletividade tivesse sofrido alteragoes dignas de 

estudo. Ja nos Estados Unidos, onde a cobertura da midia sabre a area 

criminal teve destaque na decada de 90, observou-se o aumento da sensagao 
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de medo social, mesmo com varios indicadores criminais, apresentando 

consideravel queda. 

A mldia exerce pressao sabre o medo social. Censura-la nao 

e, no entanto, uma soiU<;ao 16gica. Espetacularizar notlcias nao contribui para 

a resoluc;ao do problema criminal. Age sabre o medo. Diminui nossa 

qualidade de vida. Uma cobertura de qualidade nao exige que se ignorem os 

atos de violencia, mas pode apresentar em urn discurso etico e 

contextualizado sabre o tema a elaborac;ao de urn discurso jornallstico 

responsavel. 

Algumas sugest6es sabre o comportamento jornallstico etico 

aparecem na obra "0 Grito dos lnocentes, Serie Mldia e Mobilizac;ao Social", 

onde se prop6em, basicamente, o comportamento etico, o fim do anonimato 

do reporter, urn nao ao julgamento precipitado, o controle de tltulos 

sensacionalistas e uma maior especializac;ao e aprofundamento do 

conhecimento do operador de mldia em relac;ao aos complexes temas ligados 

ao medo e a violencia. 

Saliente-se que, embora os operadores de seguranc;a publica 

repassem diariamente informac;oes a mldia, nao estando em muitos casas 

preparados para tal , a estrutura de relac;oes publicas da Pollcia Militar do 

Parana exige algum tipo de reestruturac;ao a fim de melhor guiar as 

abordagens isoladas de Policias Militares junto a midia. 

Sendo assim, o contido na monografia de conclusao do Curso 

Superior de Pollcia 2008 elaborada pela Tenente Coronel QOPM MIRIAM 

que versa sabre os Metodos e Processes de Conduc;ao para o Marketing 

institucional na Pollcia Militar do Parana, sugere que a abordagem da Policia 

Militar junto a mldia deve passar por medidas de reorganizac;ao material e, 

principalmente humana, onde Comandantes, Chefes e Policiais de demais 

postos sofram ac;oes de esclarecimento, qualificac;ao e delimitac;ao de 

competencias no que se refere ao contato com os 6rgaos de imprensa. 

Como o policial militar e ator deste ambiente que envolve a 

mldia e a sociedade na explorac;ao de seus medos, sugere-se que a 

corporac;ao Policial Militar, propicie atraves de instruc;oes a estes policiais, a 
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discussao das causas e possiveis solu<;6es para a violencia, dando assim 

condi<;6es de que se erie uma nova tematica, mais positiva, clara, fazendo 

que a midia explore as mais diversas formas de violencia de forma a 

proporcionar ao cidadao uma melhor compreensao dos temas relacionados a 
violencia, principalmente nas comunidades onde vivem. 

Sugere-se ainda que o policial seja instruido, para no caso de 

contatos com a imprensa, a tipificar corretamente os crimes, evitando 

descri<;6es e detalhamentos err6neos de atos violentos, contornando assim o 

sensacionalismo, favorecendo a elabora<;ao de materias jornalisticas mais 

calcadas na etica. 

A melhor compreensao do trabalho executado pelos mais 

variados tipos de 6rgaos de imprensa, sabendo quais sao os programas 

ligados a assuntos policiais que existem em sua regiao, e qual e a dinamica 

utilizada por estes 6rgaos na explora<;ao de assuntos ligados ao setor 

policial, tambem e um fator de conhecimento a ser oferecido ao operador de 

seguran<;a, pois, possibilitara que o mesmo planeje melhor seu contato com 

determinado setor da midia. 

Portanto, operadores de seguran<;a publica devem, como o 

relatado neste trabalho, serem comprometidos com a<;6es pr6-ativas, 

voltadas a redu<;ao de medo e estresse social, alem de oferecerem, dentro do 

possivel, sensa<;ao de seguran<;a, que representa vida, alegria e confian<;a. 
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ANEXOS- REVISTAS INFLUENTES E SUAS REPORTAGENS SOBRE A 
VIOLENCIA 

-----------------
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Brasil 

Sem limites para a barbitrie 
0 suplicio publico de um menino de 6 anos no Rio mostra 
que o Brasil esta na sala de emergencia de uma tragedia 
social em que o bandido decide quem vive e quem morre 

Marcelo Bortoloti 

VIDA ROUBADA POR MONSTROS 
Policiais observam (acima, a dir.) o corpo do 
menino Joio Helio (no detalhe, a esq.). Os autores 
do crime, um menor e um rapaz de 18 anos (abaixo), 
foram presos no dia seguinte 
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Na quarta-feira passada, a dona-de-casa 
carioca Rosa Vieites se preparava para TAMBEM 

VEJA 

encerrar um dia como tantos outros. Exclusivo 

Pouco depois das 9 horas da noite, deixou on-line 
o centro espfrita que costuma freqUentar • Em Profundidade: 

Crime Organizado 
em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio • Em Profundidade: 
de Janeiro, e entrou no carro com seus Violincia no Rio 
dais filhos, Aline, de 13 anos, e Joao Helio, 
de 6, e uma amiga. Logo a famflia estaria 
toda reunida, segundo seus pianos. Helcio, seu marido, passara 
a tarde na casa nova que a famflia acabara de comprar, 
acompanhando a reforma, e iria encontra-los para o jantar. 
Poucos quarteiroes adiante, ao parar num sinal de transite, o 
carro em que estavam foi abordado par dais bandidos armadas, 
que ordenaram que todos descessem. Comec;ou, entao, o pior 
drama que uma mae pode viver - e uma tragica hist6rica que 
tirou a respirac;ao de todos os brasileiros. Rosa, Aline e a quarta 
passageira, que viajava no banco do carona, salram do carro. 
Mas o pequeno Joao, que estava no banco de tras e usava cinto 
de seguranc;a, demorou um pouco. A mae abriu a porta traseira 
e tentou ajuda-lo. Nao deu tempo. Os bandidos entraram no 
carro e partiram em alta velocidade levando o garoto 
dependurado, preso pela barriga. Rosa gritou e saiu correndo 
atras do vefculo, mas s6 viu o filho ir embora, arrastado pelo 
chao. 

Chega de explica~oes. Todo fenomeno de degrada~ao social tern 
explica~ao. A queda de Roma, a ascensao de Adolf Hitler, a 
prolifera~ao do mal bolchevique pelo mundo, a destrui~ao das 
cidades brasileiras pelos crimtnosos e seus asseclas, 
simpatizantes - ou simplesmente cegos - na intelectualidade, na 
polfcia e na polftica. 0 martfrio publico do menino Joao Helio esta 
destravando a lingua de dezenas de explicadores. Sao os 
mesmos que passaram a mao na cabe~a dos "meus guris" que 
desciam ao asfalto para subtrair urn pouco do muito que os ricos 
tinham e, assim, sustentar a mae no morro. Chega de 
romancear o criminoso, de culpar abstra~oes como a "violencia", 
0 "neoliberalismo ", 0 "descaso da classe media" ... 

0 que se passou depois foi uma cena diffcil de imaginar, mesmo 
nos piores filmes de terror - alias, nenhum roteirista ousou 



46 

escrever uma cena daquela. Um crime de tamanha crueldade 
tern de ser encarado como a gota d'agua para mudar o combate 
a violencia no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Joao Helio foi 
arrastado por 7 quilometros em ruas movimentadas de quatro 
bairros da regiao. Um motoqueiro que vinha atras, que pensou 
tratar-se de um acidente, tentou alcan<;ar o vefculo para avisar 
que havia uma crian<;a proxima a roda. "Na primeira curva, a 
cabe<;a bateu na protec;;ao da calc;;ada, e o sangue espirrou na 
minha roupa. Comecei a gritar e buzinar, mas vi que a crian<;a ja 
estava morta. Quando consegui chegar ate o carro, um dos 
ocupantes pas a arm a na minha car a e me mandou ir em bora", 
diz a testemunha. 

Para evitar a todo custo pagar o pre~o de enfrentar a 
bandidagem e se manter na civiliza~ao, o Brasil esta aceitando 
pagar 0 pre~o da volta a barbarie. 0 mais desalentador e 
constatar que o pequeno Joao Helio chegou ao suplfcio em vao. 
Nada vai acontecer com os criminosos que o desmembraram em 
publico e logo eles e outros estarao nas ruas predando os 
meninos-Joao. Os explicadores continuarao suas ladainhas, seus 
seminarios, suas viagens para conhecer cidades que venceram o 
crime, suas reformas para dar resultados daqui a um seculo, 
suas visoes idflicas de que favelas sao solu~oes... No que diz 
respeito ao crime, o Brasil nao esta na UTI... esta na sa/a de 
emergencia. A decisao de quem vive e quem morre nessa sa/a, 
infelizmente, esta nas maos dos bandidos. 

Pessoas que viram a cena tambem entraram em desespero 
enquanto os bandidos faziam ziguezague com o carro, tentando 
se livrar do corpo. Em algumas das treze ruas pelas quais Joao 
foi arrastado, ainda era possivel ver rastros de sangue e massa 
encefalica pelo chao no dia seguinte. Os bandidos rodaram por 
dez minutes e depois abandonaram o vefculo numa rua deserta. 
0 garoto, ainda atado ao cinto, nao tinha mais a cabec;;a, os 
joelhos nem os dedos das maos. "Estou acostumado a ver cenas 
violentas. Mas foi uma coisa barbara, nao tive coragem de tirar o 
plastico para ver o garoto", diz o delegado Hercules do 
Nascimento, responsavel pelo caso. 0 secretario de Seguranc;;a 
do Rio, Jose Mariano Beltrame, e o comandante-geral da PM, 
coronel Ubiratan Guedes, nao contiveram as lagrimas no enterro 
do menino. Um morador que reconheceu os bandidos conta que 
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um deles saiu do carro, viu o corpo, depois vasculhou os objetos 
de valor dentro do velculo e desapareceu com o comparsa par 
um beco escuro. Eles nao queriam o carro, apenas os pertences 
da familia, o que confirma o assustador nlvel de banalizac;ao da 
violencia nos grandes centros urbanos do Brasil. 

Do blog do jornalista Reinaldo Azevedo, em VEJA on-line 
(htto://veja.abril.com.br!blogs!reinaldo/}: 0 menino Joao e 0 

guri dos sem-Chico Buarque. 0 "menor", bern maior do que o 
menino Joao, cujo corpo ele ajudou a espalhar pelas avenidas do 
Rio, vai ficar tres anos internado. E depois sera so/to entre as 
meninos-Joao, par quem nao se rezam missas de ape/a social. 
Resta s6 a dar da familia: privada, sem importancia, sem-ONG, 
"sem ar, sem luz, sem razao". 

Guilherme Pinto / Ag. 0 G lobo , 

Globo 

FAMILIA DESTRUIDA 
Parentes de Joio Helio se desesperam 
durante o enterro do menino. A mie, 
Rosa (a esq.), tentou tira-lo do carro, 
mas nio conseguiu. A irmi, Aline (no 
centro), a quem o menino era apegado, 
desabafou quando o caixio baixou: 
"Quero ouvir a vozinha dele" 

Joao Helio faria 7 anos em marc;o, cursava o primeiro ano 
primario num colegio particular, torcia pelo Botafogo e estava 
feliz porque iria ganhar um quarto novo, pintado de verde. 
Alegre e muito agitado, fazia aulas de natac;ao e futebol. Todos 
os dias Rosa o levava de carro a escola e o buscava. Em 
homenagem a mae, Joao fez um desenho que ficou afixado no 
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anos, tambem era grande. No dia do enterro, Aline desesperou
se ao ver o pequeno caixao. "Eu quero meu bebe de volta. Quero 
meu irmao de volta, quero ouvir a vozinha dele de novo", 
gritava. 

No dia seguinte ao crime, a polfcia apresentou os responsaveis 
por essa tragedia que destruiu mais uma familia da classe media 
carioca. Diego e E., menor de idade, sem antecedentes 
criminais. Segundo testemunhas, ja era o quinto carro que a 
dupla abandonava no mesmo local. Com sangue-frio, os dois 
confessaram o assassinate e contaram detalhes do crime, que 
pode ter tido a participa~ao de mais dois bandidos. Os pais de E., 
que tem outros quatro filhos, compareceram a delegacia. 0 pai 
nao acreditava que seu filho pudesse ser um dos bandidos. As 10 
horas da noite, minutos ap6s o roubo, os dois estavam na sua 
casa, onde jantaram sem demonstrar nenhum tipo de altera~ao. 
"Eie nao precisava disso. Estava estudando e ganhava dinheiro 
lavando carros", afirma. "Eu sabia que meu filho andava com 
mas companhias, mas nunca imaginei que pudesse fazer uma 
coisa dessas. 

"Simbolicamente, a culpa e de quem morre. Alguns jornalistas 
ficaram um tanto revoltados com a polfcia, que obrigou os 
bandidos a mostrar o rosto. Terrfvel ameac;a a privacidade. Era 
s6 o que faltava: trucidar o menino Joao e ainda ser obrigado a 
expor a cara ... Que pafs e este? Ja nao se pode mais nem 
arrastar uma crianc;a pelas ruas em um autom6vel e permanecer 
no anonimato ?" 

0 crime precisa ser enfrentado como tal: uma combina~ao de 
pressoes psicol6gicas, sociais, urbanas e familiares que esta 
gerando pavor paralisante no pals. 

E vital escapar da paralisia. 

Podem-se debater as for~as da natureza enquanto se assiste a 
aproxima~ao de um tsunami. Mas isso e inutil, perigoso e 
irracional. E preciso agir, fazer alguma coisa que estanque os 
efeitos destruidores da a~ao dos criminosos. Diz o soci61ogo 
Claudio Beato: "Ninguem pensa em resolver os problemas 
emergenciais de saude, uma epidemia, por exemplo, investindo 
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em educa~ao. A seguran~a publica tambem requer medidas 
espedficas - e urgentes". 

VEJA ouviu de especialistas o que precisa e pode ser feito ja: 

• Limitar o horario de funcionamento de bares. Pesquisa feita em 
2002 pela prefeitura de Diadema, uma das cidades mais 
violentas da Grande Sao Paulo, mostrou que 60°/o dos homiddios 
do municipio aconteciam a 100 metros de um bar. Ao fixar em 
23 horas o horario-limite de funcionamento dos bares, a cidade 
conseguiu, em cinco anos, reduzir em 68°/o sua taxa de 
homiddios. 

• Diminuir beneffcios de presos como a redu~ao do cumprimento 
da pena no regime fechado, por meio de progressao ... Hoje, ate 
os autores de crimes hediondos sao beneficiados com passagem 
do regime fechado para o semi-aberto ap6s o cumprimento de 
somente um sexto da pena .. , diz o promotor de Justi~a das 
Execu~oes Criminais de Sao Paulo Marcos Barreto. 

• Suspender o beneficia dos indultos (de Natal, Dia das Maes ... ) 
para cnmmosos reincidentes ou condenados por crimes 
violentos. 0 cientista social e professor da Universidade de 
Brasilia Antonio Testa lembra que a frequencia com que os 
indultos sao concedidos hoje, alem de aumentar o risco a que a 
populac;ao esta exposta, obriga o Estado a dispor de mais 
policiais na rua e gera desvio de fun~oes. 

• Suspender o limite para a interna~ao de adolescentes 
infratores em centros de ressocializa~ao. Hoje, eles s6 podem 
ficar internados ate os 18 anos ... S6 deveriam poder deixar os 
centros aqueles adolescentes que estivessem realmente 
ressocializados. E isso poderia durar tres, quatro ou dez a nos", 
afirma Testa. 

• Criar uma rede multidisciplinar de assistencia para jovens que 
come~am a se envolver com a criminalidade, praticando 
pequenos atos de vandalismo ou participando de brigas de rua, 
por exemplo. "Nenhum jovem vira assassino da noite para o 
dia", afirma o soci61ogo Claudio Beato. 11 Uma rede de 
professores, psic61ogos e assistentes sociais treinados pode 
atuar nas escolas e comunidades, dando suporte e orientac;ao ao 
jovem ainda nessa etapa do processo", diz. 

• Priorizar o policiamento comunitario. "0 policial comunitario 
ganha a confian~a dos moradores, e mais bem informado sabre 
a criminalidade no bairro e, portanto, consegue agir com mais 
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eficacia", afirma o soci61ogo Beato. No bairro Jardim Angela, 
considerado uma das regioes mais violentas de Sao Paulo, a 
adot;ao da medida ajudou a reduzir o numero de homicfdios em 
57°/o entre 2001 e 2005. 

• Criar varas especiais que possibilitem o julgamento mais agil 
de policiais acusados de corrupt;ao e outros crimes: "Um agente 
suspeito que permanece trabalhando, enquanto aguarda 
julgamento par um Iongo perfodo, contribui para aumentar a 
sensat;ao de impunidade e afastar a polfcia da sociedade", afirma 
Ignacio Cano, pesquisador do Laborat6rio de Analise da Violencia 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Que se fat;a o que tem de ser feito ja para canter a hemorragia 
social provocada pelo crime . Ou, em breve, estaremos chorando 
outro Joao Helio. 

Fotos Lu Te ixe ira/ Ag if/ A E, A lexandre Sant'.A nna/Strana , Fabiano 

Luz/Reproduyao 

A ESCALADA DA BARBARIE 
Uma sucessio de crimes que impressionaram pela crueldade e 
abalaram o pais nos ultimos meses: bandidos incendiaram um 
onibus no Rio, matando oito pessoas (acima); a socialite Ana 
Cristina Johannpeter (acima, a esq.) foi morta ao parar num 
cruzamento; e, em Bragan~a Paulista, ladroes atearam fogo a um 
carro com quatro pessoas dentro, entre elas o menino Vinicius, de 
5 anos 
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Com reportagem de Ronaldo Soares 
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Um marco historico 
no combate a violencia 

53 

0 ataque ao trafico no Rio mostra que, para combater o crime, e preciso agir com planejamento, inteligencia e 
determina~io. Epoca apresenta a seguir as ideias que realmente dario resultado para o Brasil veneer 
essa guerra 

A tomada do Complexo do Alemao pela policia do Rio de Janeiro, na 
semana passada, representa urn marco hist6rico do combate a violencia 
no Brasil. Mais que qualquer outra batalha ja travada contra o trafico 
no pais, a invasao de urn dos principais nucleos de resistencia dos 
criminosos significou uma afirma9ao do Estado contra a barbarie. 

"Nao fomos Ia prender uma ou duas pessoas, uma lideran9a do trafico. 
Fomos Ia desmanchar bunkers, ilhas inexpugnaveis. Fomos Ia devolver 
direitos aos cidadaos", diz o secretario de Seguran9a do Rio de Janeiro, 
Jose Mariano Beltrame. Ainda falta muito para que o crime seja 
vencido no pais. Mas as caracteristicas da a9ao dos ultimos dias no Rio 
sugerem que algo realmente mudou. Houve planejamento, inteligencia 
e fi rmeza. "0 Brasil esta come9ando a perceber que a criminalidade 
nao diminuira se nao houver puni9ao", diz o professor de Economia da 
Universidade Princeton, nos Estados Unidos, Jose Alexandre 

VlRADA NO 
Posto policial atingido 
A atyllo energica contra 
e uma atitude inovadora 

CONFLJTO 
por bala. 

0 crime 

Scheinkman, autor de estudos que relacionam o fim da violencia a prosperidade economica - urn deles apresentado na 
semana passada na Universidade Harvard (leia a entrevista). 

Ate esta a9ao, a guerra contra o trafico era personificada pelos nomes e rostos de traficantes como Fernandinho Beira
Mar, Marcinho VP ou Elias Maluco. Agora, poucos conhecem o criminoso mais procurado pela policia, o paranaense 
Vladenico Antunes Barbosa, conhecido como Val ou Joao Grandao e considerado urn dos maiores traficantes de armas 
do pais. 0 rosto que simboliza a a9ao da polfcia e o inspetor Leonardo da Silva Torres, de 43 anos, conhecido como 
Trovao. Ele encarna nao s6 a batalha no Alemao, mas a for9a policial inovadora que hoje combate nos morros. 
Formado pela Swat americana e pelo Centro de Inteligencia da Marinha Brasileira, Torres integrou a patrulha 
avan9ada de ocupayao do Alemao. Seu uniforme de campanha e o charuto que mantem aceso mesmo em servi9o 
deram uma cara nova aos agentes da invasao. Mais que isso, eles fizeram de Trovao alguem com quem a popula9ao 
pode se identificar. Agora, ha a sensa9ao de que a a9ao da policia e para valer. Tanto o secretario Beltrame quanto o 
governador do Rio, Sergio Cabral, sao elogiados publicamente. E como se a popula9ao do Rio de Janeiro nao se 
sentisse mais 6rfli nem refem do trafico. 

Por que agora e diferente? Agora o inimigo sabe que nao dita mais as regras. Ate a semana passada, a estrategia de 
enfrentamento usada pela polfcia tluminense no Complexo do Alemao parecia diante de urn impasse. Desde o dia 2 de 
maio, quando a opera9ao teve inicio, viam-se cenas de guerra de trincheira. Houve baixas de ambos os lados, alunos 
ficaram semanas sem aulas, o comercio mais fechava do que abria as portas. Mas, ao contrario de outras a96es, quando 
a policia retrocedia ante a resistencia dos "donos" do morro, desta vez ela se manteve no ataque. Urn ataque 
determinado e inovador. Ainda que as favelas continuem parcialmente dominadas pelos traficantes, abriu-se urn tlanco 
inedito."Foi a maior prova de integrayao ja demonstrada entre as policias civil e militar com a For9a Nacional de 
Seguran9a", diz Beltrame. "A grande li9ao de tudo isso e que urn Estado que se organiza, planeja e que toma atitudes 
fortes tern condi96es de se impor." 

Alem do uso de for9as integradas, outro ponto inovador na tatica usada pela equipe que comandou a invasao foi a 
inteligencia. Os pianos foram tra9ados a partir de informa96es colhidas por 150 informantes, infiltrados no morro 
havia meses, e por fotos aereas da regiao. Houve metodo e organiza9ao na incursao, planejada ao Iongo de dois meses. 
Na manha do ataque, nove atiradores de elite ocuparam pontos estrategicos, no alto do morro. Dando prote9ao aos 
policiais e soldados, eles permitiram fechar o cerco. Pela primeira vez os policiais conseguiram postar-se em locais 
geograficamente acima dos traficantes. E certo que o numero de mortos e elevado. Apenas nesta a9ao houve 19 mortes 
e, desde 2 de maio, quando o confronto come9ou, quase 50 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas. Tambem e 
verdade que ha suspeitas de que, entre os mortos, houvesse inocentes. Mas varios cuidados foram tornados para evitar 
mais vitimas, como desviar o trafego aereo e evitar a96es perto de escolas. 
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Custo da violencia no Brasil R$ 92,2 
bilhoes ou So/o do PIB. Desse total, R$ 28,7 
bilhoes sao despesas do setor publico Valor 
per capita: R$ 519,40 Estimativa para o ano de 
2004. Fonte: Instituto de Pesquisa Economics Aplicada 
(I pea) 

Cerca de 160 mil pessoas vivem nas favelas que compoem o 
Complexo do Alemao, bairro com o mais baixo indice de 
Desenvolvimento Humano da cidade do Rio , onde a expectativa de 
vida e seis anos inferior a media brasileira. Na quarta-feira, segundo 
Beltrame, "a polfcia quebrou urn pacto de nao-agressao silencioso, 
em que a solu9ao dos problemas era nao agir". Foram encontrados 
arsenais, esconderijos, muni9ao e drogas. Beltrame afirma que a 

determina9ao e o planejamento demonstrados na semana passada serao mantidos: "Estamos estabelecendo metas, 
distribuindo o efetivo e planejando a96es de acordo com mapas preparados pela inteligencia. Delegados que nao 
conseguirem alcan9ar as metas serao transferidos. Ja mexemos em 23 batalhoes e em 80% das delegacias". Ha, enfim, 
outro ponto a louvar na a9ao policial: a transparencia no discurso. Beltrame deu entrevistas a semana toda, explicando 
o que foi feito e prevendo novas a96es em outras favelas. Ha mais seis areas a reconquistar (leia no mapa). No 
Alemao, Beltrame estima que s6 foram apreendidos 10% do arsenal dos traficantes nas 12 comunidades do complexo. 
Ele tambem assumiu publicamente a existencia do "Estado paralelo" comandado pelos traficantes. 

A ocupa9ao do Complexo do Alemao e simb6lica. A regiao concentra 40% dos crimes da cidade e boa parte do tratico. 
Traficantes afugentaram dali quase toda a atividade produtiva - no passado, a regiao era o maior p6lo industrial do 
Rio. 0 "alemao" que da nome ao morro era polones: Leonard Kaczmarkiewicz, que imigrou para o Rio depois da 
Primeira Guerra e implantou na regiao uma zona industrial. Desde que a cocaina se tomou o melhor neg6cio dos 
morros, na decada de 90, 30 mil pessoas ja morreram nos bairros que integram o Alemao. 

0 govemo fluminense quer mais que apenas banir o Estado paralelo que se instalou nos morros. Urn ambicioso projeto 
de a9ao social, inspirado na experiencia colombiana, pretende transformar o complexo. 0 plano inclui urn teleferico 
com 3 quilometros e seis esta96es, a 35 metros de altura, com areas de lazer e bibliotecas. As obras dependem de urn 
acordo como govemo federal, que nesta semana deve assinar a libera9ao de R$ 350 milhoes de recursos do Plano de 
Acelera9ao da Economia. A a9ao policial permanecera. Para veneer a violencia, e preciso fazer isso e muito mais. 

A violencia envergonha, amedronta e empobrece o pafs. Ela cobra 40 mil vidas e 5% das riquezas que o Brasil produz. 
Enquanto essa realidade nao for mudada, havera empregadas domesticas espancadas em pontos de onibus e casais 
assassinados diante do filho de 7 anos, como ocorreu nos ultimos dias. Conquistar redutos de traficantes e essencial. 
Mas nao basta. Assim como o govemo fluminense foi se inspirar no exemplo colombiano, a reportagem de EPOCA 
investigou as a96es inovadoras que tern funcionado para reduzir a violencia no Brasil e no mundo. As paginas 
seguintes apresentam oito sugestoes, elaboradas com a ajuda de especialistas, para conter a violencia e melhorar a 
seguran9a das cidades brasileiras. E nossa contribui9ao para uma das questoes mais urgentes que o pafs precisa 
resolver. 

lDElA 1 

Administrar a policia como empresa 

Num modelo de gestao voltado para a eficiencia, os recursos sao 
empregados conforme as necessidades, nao de acordo com as pressoes 
ou com o poder de intimida9ao dos funcionarios. As estrategias 
adotadas pela policia em tres grandes cidades americanas - Los 
Angeles, Chicago e Nova York, as unicas em que o crime tern cafdo no 
pafs - comprovam que e fundamental dirigir OS poJiciais mais 
competentes e qualificados para areas problematicas. Foi essa a tatica 
usada por uma das maiores estrelas da policia americana, William 
Bratton, atual chefe do Departamento de Policia de Los Angeles. 

EM GUERRA 
Corpos espalhados pelas "trincheiras" do Complexo do 
Alemiio ocupadas pelos agentes na quarta-feira. 

Bratton ficou famoso na decada de 90, quando comandou a policia de Nova York. Foi a epoca do programa "tolerancia 
zero", quando as taxas de criminalidade despencaram na cidade e inspiraram a96es parecidas em todo o mundo. 
Considerado urn grande gestor, Bratton adotou o mesmo modelo em Los Angeles, na California, onde trabalha desde 
2002. Desde entao, os assassinatos cafram em urn ter9o e as agressoes violentas baixaram mais de 50%. 

0 gerenciamento do contingente de acordo com a incidencia criminal e tido como a principal razao para a queda da 
violencia nas grandes cidades dos Estados Unidos, segundo o criminologista americano Wesley Skogan, da 
Northwestern University. No Brasil, raramente essa estrategia e seguida. Segundo o coronel da reserva Jose Vicente da 
Silva Filho, especialista em seguran9a publica, a gestao de recursos e o maior problema da polfcia do Rio de Janeiro . 
Apesar de a capital concentrar metade dos registros policiais do Estado, apenas 16% do efetivo da PM atua ali. Cerca 
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de 2 mil policiais trabalham na seguran9a de presidios. Outras centenas atuam na manuten9ao de viaturas, na 
administra9ao dos batalh5es e ate na cozinha. Estao fora, portanto, da atividade para a qual foram treinados. Sao Paulo 
conseguiu aumentar o efetivo nas ruas e criar mais de 80 novas unidades operacionais da PM ao contratar funciomirios 
para atuar na guarda nos presidios e soldados temponirios para os servi9os internos. Nos ultimos cinco anos, mais de 
460 mil pessoas foram presas no Estado e 184 mil armas de fogo foram apreendidas. No mesmo periodo, a taxa de 
homicidios caiu pela metade (lei a o quadro comparative abaixo ). Outros crimes graves como estupro, latrocinio 
(assalto seguido de morte) e seqtiestro tambem diminuiram. 

Paises desenvolvidos avaliam o exito de suas politicas de seguran9a pela queda da criminalidade e por taxas de 
resolu9ao de crimes. Enquanto, nos Estados Unidos e na Europa, oito de cada dez homicidios sao solucionados, no Rio 
o indice de sucesso e de 2%. Na cidade de Sao Paulo, 78% dos inqueritos sobre crimes contra a vida instaurados 
acabam arquivados - e os assassinos ficam impunes. De todos os boletins de ocorrencia registrados na capital paulista 
em 2006, em apenas 15% houve instaura9ao de inquerito, procedimento necessaria para a policia iniciar uma 
investiga9ao. Nem sempre a culpa e dos policiais. Em muitos casos, ha falta de interesse da vitima. Para investigar 
crimes como amea9a e lesao corporal por acidente de transito, e preciso que o prejudicado manifeste interesse. 

Outro criterio que medea eficacia policial e a letalidade. Quanto mais mortes produz, menos eficiente e a policia. Nos 
ultimos quatro anos, a atividade policial no Rio de Janeiro caiu 31%. Mesmo assim, a letalidade aumentou duas vezes 
e meia, de acordo com o coronel Jose Vicente. Segundo ele, nos Estados Unidos a policia mata cerca de 400 pessoas 
em confrontos anualmente. S6 em 2006, 1.063 pessoas foram mortas em supostos em bates com a poll cia fluminense. 

Furnando urn charuto, o inspetor 
Leonardo Torres, o Trovao, sirnbolo da 
ac;ao que devolveu ao Rio urn 
sentimento de arnparo 

ID:f: [A 2 

Modernizar a gestio de recursos humanos 

Embora o salario dos policiais brasileiros seja baixo, apenas aumentar o 
contracheque de toda a categoria pode nao se traduzir em maior eficiencia. 
Segundo o coronel Jose Vicente da Silva Filho, nao existe rela9ao direta entre o 
salario e a eficiencia policial. Como exemplo, ele compara o Distrito Federal a Sao 
Paulo. Em bora os paulistas recebam em media menos da metade do que ganham os 
policiais da capital federal , e em Brasilia que ocorrem mais crimes violentos contra 
o patrim6nio. Sao 1.154 casos por 100 mil habitantes, contra 749 ocorrencias do 
mesmo tipo em Sao Paulo. 

Alguns Estados, como Amazonas e Bahia, adotaram a pnitica de horas extras, ou 
"bico institucional", vetada no resto do pais. Segundo o capitao Antonio Cesar da 
Silva Santos, coordenador de Opera96es Extraordinarias do Comando de 
Policiamento de Salvador, cada PM da Bahia pode fazer, no maximo, 60 horas 

extras por mes. Nesse caso, o incremento no salario chega a 40%. Parte dos policiais que atuam no Pelourinho no 
periodo noturno e durante a madrugada esta fazendo horas extras. De acordo com Santos, 54% dos policiais de 
Salvador dizem ter abandonado os bicos extemos para fazer horas extras para a corpora9ao. Em Salvador, os policiais 
que trabalham para a corpora9ao alem do horario normal sao mandados para as areas mais carentes de seguran9a. 

"0 policial prefere aumentar a renda trabalhando para o Estado que se arriscar fazendo bicos para empresas privadas, 
como num posto de gasolina, por exemplo", diz Helio Cesar da Silva, presidente da Associa9ao dos Subtenentes e 
Sargentos da Policia Militar do Estado de Sao Paulo. 0 bico interfere na qualidade do trabalho do policial porque seu 
tempo de descanso fica reduzido. Tambem sao comuns os casos de agentes que usam a arma da corpora9ao para fazer 
seguran9a privada. E a probabilidade de eles morrerem e maior que enquanto prestam servi9os ao Estado, quando 
podem contar com o refor9o de colegas para enfrentar criminosos. Embora proibido, o bico ja esta s incorporado a 
cultura policial. Por isso, e praticamente impossivel elimina-lo. "0 melhor e com bater o segundo emprego. Mas, como 
acabar com ele nao e possivel , e necessaria estabelecer limites" , diz o professor Luis Antonio Francisco de Souza, da 
Unesp. Cidades americanas como Nova York e Miami fazem isso. La, os policiais sao obrigados a informar os 
trabalhos extras a corpora9ao. Nao podem, por exemplo, fazer seguran9a em boates e sao obrigados a respeitar urn 
tempo minimo de descanso. 



IDJ~IA 3 

Integrar policiais civis e militares 

Desde o seculo XIX, o Brasil tern duas foryas policiais que funcionam 
em paralelo. Elas surgiram quase juntas, na decada de 1830. Desde 
entao, ambas repartem o ciclo de repressao e investigayao criminal. E 
fazem isso disputando poder. A ideia de unifica-las nas ultimas decadas 
ganhou forya como uma das condi96es para melhorar a eficacia 
policial. Mas ela tern se mostrado inviavel pela competiyao intrinseca 
entre as duas foryas. Para veneer essa resistencia, o govemo de Minas 
Gerais implantou urn novo modelo de integrayao, a partir de urn 
mapeamento feito pela Secretaria de Estado de Defesa Social, que 
definiu as bases territoriais comuns para a atuayao das duas polfcias. 
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BfCO INSTITUCION AL 
Policiais militares fazem ronda notuma no Pelourinho, 
em Salvador, onde a oficializar;:ao da bora extra deu 
resultado 

Em dezembro de 2005, foi inaugurada no Centro de Belo Horizonte a 1a Regiao Integrada de Seguranya Publica, que 
reline no mesmo espayo fisico o comandante do Policiamento da Capital e o delegado-chefe do Departamento de 
Policia Civil , alem de cerca de cern integrantes das duas polfcias. Mais que dividir o mesmo predio, ambas 
compartilham urn mesmo banco de dados, o Registro de Eventos de Defesa Social , que armazena os boletins de 
ocorrencia. A Secretaria de Defesa Social pretende incorporar a esse banco de dados o sistema de acompanhamento de 
processos do Tribunal de Justi9a e os registros das prisoes. 

De acordo com o secretario de Estado de Defesa Social, Mauricio de Oliveira Campos Junior, coordenador do trabalho 
de seguranya publica integrada, a metodologia consiste em quatro passos: identificayao do problema, analise, resposta 
e avaliayao. "Nas reunioes sao identificados os problemas, e feita a distribui9ao de tarefas e os resultados sao cobrados 
por todos", afirma. "Ganhamos agilidade e qualidade de informa96es e evitamos duplicidade de trabalho." Na pauta 
das reunioes esta o monitoramento de 18 tipos de crimes e da taxa de criminalidade violenta em todas as regioes. 
Segundo o secretario, a resistencia inicial ao novo formato de gestao foi superada pela sensibilidade dos pr6prios 
integrantes das corporayoes. Eles perceberam, na pratica, a importancia do trabalho em conjunto. "Cada instituiyao 
sempre teve o seu papel, mas era visivel a disputa. Com a integrayao, a resposta e dada por todos", diz o coronel 
Renato Vieira de Souza. 

A integrayao e apontada como urn dos principais fatores para a queda da criminalidade no Estado. Segundo a 
Secretaria de Defesa Social, entre 2005 e 2006 o numero de assaltos a banco caiu 37%, eo de roubo de carga 50%. Na 
regiao metropolitana de Belo Horizonte, as ocorrencias de crimes violentos, que em 2003 somaram 1.463 casos para 
cada grupo de 100 mil habitantes, fecharam o ano passado em 962 casos por grupo de 100 mil. 

fDElA 4 

Investir na pericia criminal 

Uma das maiores deficiencias das polfcias brasileiras, que reduz a chance de sucesso nas investiga96es, e a pericia 
criminal. No Rio de Janeiro, sao necessarios em media 84 dias para que o exame medico no cadaver, o laudo 
necrosc6pico, seja Jiberado. Em Sao Paulo, urn Jaudo definitivo de bala perdida demora cerca de dois meses para ficar 
pronto. Alem de atrasar as investigayoes, essa lentidao pode gerar problemas ainda mais graves. No final do ano 
passado, Daniele Toledo do Prado, de 21 anos, foi presa no interior de Sao Paulo. Acusada pela policia deter matado a 
filha de 1 ano e 3 meses colocando cocaina na mamadeira da crianya, ela passou 3 7 dias encarcerada ate que urn I au do 
pericial mostrasse que nao havia droga na mamadeira nem nas visceras da menina. No carcere, Daniele foi espancada e 
perdeu parte da visao e da audi9ao. 

Os recursos mais avanyados de que as polfcias no Brasil dispoem sao usados em pouquissimos casos, especialmente 
nos de maior repercussao. Urn exemplo foi a apurayao do assassinato do coronel Ubiratan Guimaraes, em Sao Paulo. 
Naquela investigayao, a polfcia chegou a usar urn equipamento chamado "Crime Scope" - algo como espectro do 
crime-, urn canhao de luzes ultravioleta capaz de detectar a presenya de substancias como sangue, semen, fragmentos 
de ossos, fibras, pelos e cabelos em diversas superficies. No apartamento de s Guimaraes, o aparelho encontrou 
vestigios de p6lvora numa escultura na sala. Isso contribuiu para que os peritos determinassem a trajet6ria e a distancia 
do tiro. Em todo o Estado ha apenas dois equipamentos como esse. 
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MINE IRA 
Em Belo Horizonte, Roberto Neves Silva, da Policia 
Civil (a esq.), e Renato Vieira de Souza, comandante da 
PM, trabalham juntos 

Paulista ocorre nas tardes de domingo. 0 investimento em inteligencia e uma das razoes da queda da criminalidade no 
Estado. Ao mapear a incidencia criminal, fica mais facil atacar o problema. Outro sistema disponfvel em Sao Paulo e o 
Omega. Ele permite rastrear informa9oes em todos os bancos de dados da Secretaria da Seguran9a Publica. 

Grandes cidades americanas, como Washington e Los Angeles, ja instalaram urn sistema de localiza9ao de tiros 
chamado "ShotSpotter", que usa ferramentas como o Google Maps e GPS. Em menos de 10 segundos, microfones de 
alta sensibilidade instalados em pontos estrategicos sao capazes de revelar com exatidao o local de urn disparo. A 
ocorrencia e transmitida imediatamente a polfcia. Redwood, no Estado da California, foi a primeira cidade a usar o 
sistema. Nos anos seguintes a instala9ao, o numero de ocorrencias com armas de fogo no local caiu 75%. A polfcia de 
Nova York mantem registros ate das pessoas que visitaram presos nas cadeias e de indivfduos abordados em batidas de 
rotina. 

IDEIA 6 

Demitir os maus policiais 

Urn dos trunfos da estrategia colombiana para combater a violencia foi limpar a propria polfcia. "A Colombia 
implantou uma lei que permite a demissao sumaria de policiais. Nos ultimos anos, a Polfcia Nacional demitiu 15 mil 
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de seus integrantes. La nao ha a estabilidade que existe aqui", diz o coronel Jose Vicente. 0 Rio de Janeiro tern urn PM 
preso a cada 25 horas. Sao acusados de crimes que vao desde corrup9ao para nao aplicar uma multa no transito ate 
homicidios. De acordo com dados da corregedoria, nos tres primeiros meses deste ano 84 policiais foram detidos. No 
ano passado, foram 334 presos. Desde 2004, 571 PMs foram expulsos da corpora9ao. A media, hoje, e de urn PM 
expulso por irregularidades a cada seis dias. A policia civil prendeu 11 agentes no ano passado e expulsou 16. Os 
numeros sugerem que a policia fluminense pune exemplarmente seus maus policiais, mas a realidade nao e bern essa. 
Em oito anos, desde que foi criada, a Ouvidoria da policia recebeu 9.740 denuncias, que resultaram em apenas 686 
puni96es. S6 7% dos casos terminaram em a9ao efetiva. A policia pune pouco e, quando pune, e mais branda com os 
oficiais. Enquanto os pra9as respondem por 94% das puni96es, somente 4% dos expulsos sao graduados. A maior 
queixa e de extorsao (11 %), seguida por abuso de autoridade (8%) e amea9a (7%)."0 numero de punidos pode parecer 
pequeno se voce comparar com a quantidade de queixas. Mas e preciso investigar com cautela", diz o secretario de 
Seguran9a do Rio, Jose Mariano Beltrame. 

Em media 72%, das ocorrencias 
niio chegam ao conhecimento 
das policias 

0 Brasil tern 14 ouvidorias de polfcia que, teoricamente, funcionariam como o 
controle externo das for9as policiais. As ouvidorias foram criadas para receber 
denuncias dos cidadaos intimidados em procurar a policia para denunciar os 
pr6prios policiais. "As ouvidorias acabam se transforrnando em meras 

repassadoras das queixas, porque nao tern poder para investigar", diz o ex-secretario da Seguran9a do Rio Luiz 
Eduardo Soares. 0 ex-secretario afirma que a Irlanda deu autonomia total a sua ouvidoria no ano 4000 e, com isso, fez 
uma limpeza na for9a policial. La, o ouvidor e eleito por voto popular e tern poder de juiz: pode expedir mandados de 
prisao, autorizar quebra de sigilo bancario e fiscal , pedir escutas telef6nicas e requisitar pericias. Em do is anos com o 
novo modelo, o indice de confian9a da popula9ao na polfcia subiu de 25% para 75%. A experiencia irlandesa e 
considerada por especialistas como o mais eficaz instrumento de controle e puni9ao policial do mundo . "E preciso 
acabar com o corporativismo porque ele s6 prejudica os policiais honestos", diz Luiz Eduardo . "Nao ha trafico sem a 
participa9ao e o acobertamento dos policiais. Nao podemos nos acostumar a conviver com o intoleravel como se fosse 
a paisagem." 

lDEJA 7 

Reduzir a burocracia 

"A Policia Civil e uma fabrica de papeis, e nao de solu9ao de crimes", 
diz Guaracy Mingardi , coordenador do Setor de Analise de 
Informa96es Criminais do Ministerio Publico de Sao Paulo. Segundo 
Mingardi , urn ter9o dos documentos que constam nos inqueritos 
policiais e irrelevante. E metade das testemunhas interrogadas nas 
delegacias nao acrescenta informa96es que possam ajudar no 
esclarecimento do caso. 0 inquerito reune toda a documenta9ao das 
diligencias feitas e depoimentos tornados na apura9ao de urn crime. 
Alem de manter investigadores presos a urn caso por mais tempo que o 

TECNOLOGIA E INFORMA<;AO 
Centro de monitoramento em Nova York, onde a 
policia mantem dados ate sobre quem e abordado em 
uma revista de rotina 

necessario, parte do trabalho policial e repetida durante a fase judicial. Testemunhas sao ouvidas novamente em jufzo 
para reafirrnar 0 que disseram a policia. 

Em paises como Estados Unidos, Italia e Fran9a, a policia trabalha com membros do Judiciario. lsso agiliza todo o 
processo, ate a puni9ao de culpados. Para se adaptar aos moldes internacionais, o Brasil teria de alterar o C6digo de 
Processo Penal. Parcerias entre a pollcia e o Ministerio Publico ja acontecem no Brasil. Urn dos exemplos mais bem
sucedidos e o intercambio de informa96es entre promotores do Grupo de Atua9ao Especial e Repressao ao Crime 
Organizado (Gaeco) e policiais do Departamento de Investiga96es sobre o Crime Organizado (Deic). Recentemente, 
eles conseguiram identificar centenas de contas bancarias movimentadas por mulheres de integrantes do Primeiro 
Comando da Capital (PCC). Os dados mostraram como as finan9as da fac9ao funcionam. 

No ano passado foram instaurados 313.457 inqueritos no Estado de Sao Paulo . Apenas 13% viraram boletins de 
ocorrencia e come9aram a ser investigados. Segundo Mingardi , somente 5% dos crimes contra o patrimonio sao 
investigados. Sao os casos mais graves, como latrocinio, seqtiestro e roubo a banco. "0 policial poderia fazer apenas 
urn relat6rio mencionando as informa96es mais importantes sobre as diligencias. Isso e uma questao de costume, nao 
de lei", afirma. 

IDf~JA 8 

Implementar a Justi~a restaurativa 
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Paises como Canada, Australia e Nova Zelandia ja adotam urn sistema complementar a Justi9a tradicional, que se 
aplica bern a crimes de media gravidade, como pequenos furtos ou estelionatos. Ele se chama Justi9a restaurativa. 
Funciona segundo o principio da media91io penal entre a vftima e o autor do crime. Pode envolver apenas a devoluyiio 
do produto de urn furto ou a presta91io de servi9os comunitarios para compensar os danos causados. "A Justi9a 
tradicional pune quem viola a lei. A restaurativa preve o enfrentamento da conseqliencia do crime", afirma o advogado 
Leonardo Sica, autor do livro Justi9a Restaurativa e Media91io Penal e consultor do Programa das Na9oes Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud) para avalia91io do programa no Brasil. 

Sica aponta varias vantagens. Primeiro, a rapidez. Segundo, o alivio da carga do Judiciario, pois alguns casos podem 
ser decididos sem a presen9a do juiz. "As vezes, o processo nem chega a ser aberto, porque a exigencia da vitima e 
apenas urn pedido de desculpas por parte do autor", diz Sica. As pesquisas sugerem que ainda ha outra vantagem do 
modelo. Urn estudo feito na Australia mostra que a reincidencia entre os julgados pela Justi9a restaurativa e 38% 
menor. Na Nova Zeliindia, outra pesquisa afirma que, enquanto 51% dos condenados pela Justi9a convencional 
voltaram a cometer crimes, entre os que passaram pela restaurativa a reincidencia ficou em 37%. No Brasil, a Justi9a 
restaurativa funciona experimentalmente no Distrito Federal, s em Porto Alegre e em Sao Caetano do Sui, no ABC 
paulista. Ela foi implementada por sugestao do Ministerio da Justi9a e conta com o apoio do Pnud. 

Vem ai o "PAC da seguran~" 

0 governo federal promete lan9ar, em 9 de agosto, urn novo programa para tentar reduzir os indices de violencia no 
pais, o Programa Nacional de Seguran9a com Cidadania. As medidas, ainda em elaborayiio, estao sendo debatidas em 
encontros com organiza9oes da sociedade e especialistas. "Nao havera resultados imediatos", diz o ministro da Justi9a, 
Tarso Genro. No foco inicial do programa estao 45 municipios com os piores indicadores de homicidios do pais. 
Algumas dessas areas deverao sofrer interven91io da For9a de Seguran9a Nacional para a retomada de territ6rios 
dominados por bandidos, exatamente a estrategia usada no Rio de Janeiro. 

As medidas incluem desde urn piso nacional de salario para a policia ate a reforma do C6digo Penal. Preveem a 
constru91io de presidios e a instala91io de dez laborat6rios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro nos Estados. A 
duvida e de onde sairao os recursos. No primeiro mandato do presidente Lula, a seguran9a publica foi uma das areas 
mais sacrificadas com o corte de oryamentos, apesar de o Brasil estar entre os paises mais violentos do mundo. 0 
ministro Tarso Genro afirma que R$ 200 milhi'ies deverao ser liberados para o Fundo Nacional de Seguran9a Publica, 
que hoje tern recursos de apenas R$ 150 milhoes. "Queremos fazer o enlace entre ayi'ies policiais e politicas sociais de 
preven91io. Ficou comprovado que nem uma nem outra resolveram o problema da violencia no pais", diz Ronaldo 
Teixeira, urn dos coordenadores do programa. 0 resultado pode nao passar de palavr6rio. Hoje, o melhor exemplo de 
combate ao crime vern da a91io coordenada pelo governo do Rio de Janeiro. 

0 plano de metas de Pernambuco 

Com o programa Pacto pela Vida, o Estado quer reduzir a taxa de homicidios em 12o/o ao ano 
POR MARCO BAHE 

De acordo com dados do Programa das Na9oes Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Recife e a quinta cidade mais 
violenta das Americas. A taxa de homicidios na capital pernambucana e de 67 assassinatos por grupo de 100 mil 
habitantes, atras apenas de Caracas, na Venezuela (103), Ciudad de Guatemala (99), El Salvador (90) e Cali, na 
Colombia (83). A media brasileira, em 2005, foi de 23,8 por 100 mil habitantes. Enquanto ha crimes demais, ha 
punidos de menos. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco acompanhou o desfecho de 
2.100 assassinatos ocorridos no Recife entre os anos de 2003 e 2004. Ate agora, apenas 1,8% desses homicidios foi a 
julgamento. "De janeiro a maio deste ano, ocorreram 452 homicidios na cidade do Recife. A Policia Civil investigou e 
remeteu a Central de Inqueritos do Ministerio Publico 124 casos de assassinatos. Desses, 77 foram considerados bern 
fundamentados e transformados em processos. A Justi9a julgou 23 casos de homicidio no mesmo periodo", diz 
Eduardo Machado, urn dos editores do blog PEbodycount, especializado em seguran9a publica e que possui urn 
contador de homicidios atualizado diariamente. 

Para tirar de Pernambuco a imagem deter uma das piores policias do mundo, o governo do Estado lan9ou em maio urn 
Plano Estadual de Seguran9a Publica, chamado Pacto pela Vida. Ele foi elaborado pela Secretaria de Defesa Social, 
que contou com a colaborayiio de ONGs, empresarios, jornalistas, policiais e outros representantes da sociedade civil. 
0 resultado esta em urn documento de mais de 200 paginas, recheadas de metas e a9oes, que abrange desde a 
qualificayiio do profissional de policia ate a melhoria de espa9os urbanos em areas violentas, passando pelo 
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reordenamento da gestao do aparato policial. Urn numero, porem, simboliza o caniter pnitico do plano: reduzir em 
12% o numero de homicidios em Pernambuco. 

0 Recife tern 67 assassinatos para 
cada 100 mil habitantes, quase tres 
vezes a media brasileira 

"Pela primeira vez temos urn plano assim em Pernambuco", afirma Jose 
Luiz de Amorim Ratton Junior, coordenador do programa. Ele diz que, a 
partir de agora, a seguranc;a no Estado teni urn marco regulat6rio e urn 
fluxo de financiamento. "Haveni articulac;ao entre os diversos agentes, 

com definic;ao de atribuic;oes e metas." Como isso vai funcionar? 0 plano prop5e seis "Linhas de Ac;ao", incluindo a 
formac;ao e a capacitac;ao dos agentes e prevenc;ao social do crime. Alguns dos programas tern nomes que Jembram o 
palavreado das forc;as policiais, como "Pronta Resposta Eficiente", que consiste em "aprimorar e racionalizar os 
mecanismos ( ... ) por meio de monitoramento eletronico em areas de risco". Mas o plano tambem toea em quest5es de 
execuc;ao complicada, como a integrac;ao entre as polfcias Militar e Civil, com a criac;ao do Comite de Gestao 
Integrada das polfcias Militar e Civil de Pernambuco. Outra novidade e a promessa de controle externo das policias. 

Para que a ideia de resultado, diz Ratton, e preciso que os setores mais modernos da polfcia se comprometam. Os 
Delegados pela Cidadania, nome de uma ONG criada para melhorar a atividade policial , estao engajados. "Diante da 
criminalidade com que nos deparamos, a polfcia tern muito que melhorar seu desempenho. Precisa de uma gestao 
administrativa, orc;amentaria e operacional mais eficaz", diz o delegado Ademir 
Oliveira, presidente da ONG. 

"Cidades so crescem sem crime" 

Jose Alexandre Scheinkman, economists de Princeton, explica a rela~io entre 
seguran~a e prosperidade 

CONTRJBUI\'AO 
A economia ajuda a combater o crime, 
diz Scheinkman 

EPOCA - 0 senhor participa nesta semana de um seminario nos EUA sobre "um novo repertorio de estrategias 
ante o crime e a violencia na America Latina", organizado pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso e pela 
Universidade Harvard. Como o pensamento economico pode ser util no combate ao crime? 

Jose Alexandre Scheinkman- Uma das contribuic;oes que os economistas trouxeram sao novas tecnicas estatfsticas 
importantes para entender as forc;as que podem reduzir a criminalidade. Hoje esta estabelecido o fato de os criminosos 
serem sensiveis a probabilidade de punic;ao. 0 economista Gary Becker, da Universidade de Chicago, foi o primeiro a 
falar no criminoso como alguem que toma decisoes Jevando em conta os ganhos e os riscos. Esse nao eo unico fator 
que explica a variac;ao nos indices de criminalidade, mas tern se revelado uma linha de pesquisa muito frutffera. 

EPOCA - Como aplicar isso ao Brasil? 

Scheinkman- No caso brasileiro, uma constatac;ao 6bvia e que o crime nao e punido. No Rio, a taxa de elucidac;ao de 
homicidios e baixfssima: menos de 3%. Praticamente ninguem e condenado se nao for pego em flagrante. Nos EUA, 
em 65% dos homicidios pelo menos urn dos acusados e levado a julgamento. Sea polfcia fluminense tivesse metade da 
eficacia da americana, a taxa de homicidio provavelmente cairia quase 40%. A policia brasileira s6 vai melhorar 
quando o governo agir. 

EPOCA - Que outras contribui~oes a economia pode dar? 

Scheinkman- Para Edward Glaeser, professor em Harvard e o grande especialista americano na questao urbana, o 
controle da criminalidade hoje e essencial para uma cidade prosperar. As cidades que nao conseguem controlar o crime 
nao conseguem crescer. Isso tern a ver com a mudanc;a do papel dos centros urbanos. No passado, a cidade era urn 
local onde se aglomerava a produc;ao. Era preciso estar perto do Iugar onde se compravam insumos. Sao Paulo era 
assim, Nova York era assim, Paris era assim. lsso nao existe mais, porque o custo do transporte caiu muito, e a 
produc;ao esta descentralizada. Por que Nova York prosperou? Primeiro, porque Ia se produzem coisas que demandam 
capital humano e que exigem pessoas pr6ximas umas das outras, como financ;as , medicina ou propaganda. Segundo, 
porque gente educada quer viver num Iugar com muitos servic;os culturais, de entretenimento etc. Se voce nao resolve 
o problema da criminalidade, evidentemente nao pode fazer isso. Uma das raz5es por que Nova York funciona berne 
ser uma cidade muito segura. 
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