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RESUMO 

BRITO, L. F. Contribui9ao de Estudo para Avaliar o Processo de lntera9ao 
na Delegacia com a Comunidade do Municipio de Rio Branco do Sui. Com 
o crescimento da violencia e da criminalidade urbana nos ultimos anos, 
impulsionados par fatores s6cio-econ6micos, e no contexte hist6rico cultural, 
associado a falencia dos modelos tradicionais adotados pelos sucessivos 
governos na tentativa de canter e reprimir a<;oes criminosas faz emergir este 
estudo que tem como cerne investigar o processo de intera<;ao da delegacia 
com a comunidade de Rio Branco do Sui. 0 desenho da polfcia tra<;ado na 
sociedade e negative assim como o sentimento generalizado de inseguran<;a 
na comunidade. Este estudo visa proper, par meio da literatura, um avan<;o no 
processo de intera<;ao entre policia e comunidade. Pelos estudos realizados, 
observa-se que a atividade de polfticas de seguran<;a publica, especificamente 
na polfcia civil, os gestores nao seguem e nem perseguem conceitos 
recomendados pelos autores do tema polfticas publicas. 

Palavras-chave: Violencia, lntera<;ao, Comunidade, Delegacia, Policia. 

E-mail : leodirbrito@pc.pr.gov.br 

VI 



SUMARIO 

AGRADECIMENTOS ... ............................................................................................... II 

PENSAMENTO ........................................................................................................... III 

LISTA DE ABREVIATURAS ...................................................................................... IV 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................... V 

RESUMO .................................................................................................................... VI 

1. INTRODU<;Ao ....................................................................................................... 1 0 

2. FUNDAMENTA<;AO TEORICA ............................................................................. 12 

2.1. SOCIEDADE HUMANA. ...................................................................................... 12 

2.1.1 0 Problema Violencia ........................................................................................ 13 

2.1.2 Clamor da Sociedade ........................................................................................ 17 

2.1.3 Sociedade na Politica de Seguranga Publica ................................................... 19 

2.2. COMUNIDADE HUMANA ................................................................................... 19 

2.2.1 Sentimento de lnseguranga na Comunidade .................................................... 21 

2.2.2 Politi cas Locais .................................................................................................. 22 

2.2.3 Parcerias nos Problemas .................................................................................. 23 

2.2.4 Etica ................................................................................................................... 23 

2.2.5 Moral e Etica ...................................................................................................... 26 

2.2.6 Etica na Organizagao Policial. ........................................................................... 28 

2.3. SEGURAN<;A PUBLICA ..................................................................................... 30 

2.3.1 Definigao de Seguranga Publica ....................................................................... 31 

2.3.2 As Forgas Policiais ............................................................................................ 32 

2.3.3 Responsabilidade do Estado ............................................................................. 34 

2.3.4 Finalidade da Seguranga Publica ...................................................................... 35 

VII 



2.4. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL. ...................................................... 36 

2.4.1 Uniao ................................................................................................................. 36 

2.4.2 Estados .............................................................................................................. 37 

2.4.3 Municfpios ......................................................................................................... 39 

2.5. COMPETENCIA DA SEGURAN<;A PUBLICA. ................................................... 39 

2.5.1 Polfcias Federais ............................................................................................... 40 

2.5.2 Polfcias Estaduais ............................................................................................ .41 

2.5.3 Polfcias Municipais ........................................................................................... .41 

2.6. CONFLITO DE COMPETENCIA. ....................................................................... .43 

2.6.1 Polfcia Civil do Estado do Parana .................................................................... .43 

2.6.2 Opera goes Especiais ........................................................................................ .45 

2.6.3 Polfcia Militar ..................................................................................................... 46 

2.6.4 Guard a Municipal. ............................................................................................. 46 

2.6.5 Conselhos Municipais de Seguranga Comunitaria ........................................... .47 

2.7. MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL ............................................................ .48 

2.7.1 A Cidade ............................................................................................................ 48 

2.7.2 Hist6rico ............................................................................................................. 49 

2.7.3 Leise Decretos do Municfpio ........................................................................... .49 

2.7.4 Polftica e Area Territorial. .................................................................................. 51 

2.7.5 Populagao e Escolarizagao ............................................................................... 52 

2.7.6 Economia ........................................................................................................... 52 

2.7.7 Cidadao ............................................................................................................. 52 

2.7.8 Seguranga no Municfpio .................................................................................... 54 

3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSA0 ........................................... 59 

3.1. NATUREZA DA PESQUISA. ............................................................................... 59 

3.1.1 Objeto de Estudo ............................................................................................... 60 

3.1.2 Analise Empregada ........................................................................................... 61 

VIII 



4. CONCLUSOES E RECOMENDA<;6ES ................................................................ 62 

5. REFERENCIAS ... ................................................................................................... 64 

6. ANEXOS- TABELAS I RELATORIOS /INDICADORES ..................................... 68 

6.1. QUADRO DE REFERENCIAS DE BOLETINS POLICIAIS ................................. 69 

6.2. DADOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE RIO BRANCO DE SUL -

IPARDES .................................................................................................................... 76 

6.3. DADOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL -

IBGE ........................................................................................................................... 78 

6.4. OUTROS INDICADORES ................................................................................... 80 

6.5. RELATORIO GERENCIAL DE PRESOS 2009 ................................................... 82 

6.5.1 Relat6rio Gerencial do Municipio de Rio Branco do Sui, Antonina, Araucaria, 

Campo Magro, Cascavel e os Totais de Municipios, Unidades Policiais no Estado do 

Parana ........................................................................................................................ 83 

IX 



10 

1. INTRODU<;AO 

Hoje em dia, a palavra violencia parece assolar o territ6rio social de cada ser 

humano na terra. Ninguem esta isento, mas tambem nao temos como determinar se 

seremos ou nao vitimados pela mesma. 

A ausencia de valores marais, eticos e educacionais tem abalado as 

estruturas sociais e o mais comumente e que valores humanos nao sao passiveis de 

serem obtidos de um texto, nem fornecidos por qualquer companhia, eles nao 

podem ser presenteados por amigos e nem obtidos num mercado. Eles sao uma 

atitude natural que provem do coragao. Valores humanos sao natos. 

0 clima geral de impunidade incentiva a utilizagao de recursos e estrategias 

criminosas. A mfdia, fundamental numa sociedade democratica, denuncia e divulga 

o estado de coisas, tornando publica, pelo menos, parte da atividade criminosa. 

Mas, em poucos casas, existe a percepgao de que a denuncia tem consequencias, 

aumentando a sensagao de injustiga e impunidade que e, uma das grandes causas 

de violencia, talvez a principal. 

0 governo precisa diminuir as exploragoes econ6micas e podar o excesso de 

liberdades, principalmente na TV e no sistema educativo do Pais. 

A vulgaridade, praticada nos ultimos anos, vem destruindo valores marais e 

tornando as pessoas irresponsaveis, imprudentes, desrespeitosas e inconsequentes. 

Boa educagao se faz com atitudes corretas e nao com direito insensato. 

Precisamos educar nossos adolescentes com mais realismo e seriedade para 

mante-los Ionge de problemas como fracassos, marginalidade e violencia. 

0 fato e que o Poder Publico deve fornecer policiais preparados pra enfrentar 

varios tipos de situagoes que vao desde estrutura sucateada encontrada nas 

Delegacias da Policia Civil, ate a falta de policiais mais bem preparados e com etica, 

para que a comunidade possa confiar nos servigos prestados por estes servidores 

publicos. Esta realidade e que a sociedade cobra do Poder Publico: policiais que 

estejam nas delegacias pra servir e proteger. 

Discute-se neste estudo, a interagao com a comunidade onde esta inserida, o 

desempenho das atividades policiais, e se estao ou nao sendo realizadas de forma 
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condizente com suas finalidades, garantindo a todo cidadao os direitos basilares da 

Democracia. 

Neste sentido, esta pesquisa, tem como foco investigar o processo de 

interagao entre a Delegacia e a Comunidade em Rio Branco do Sui. 

Para tanto, no item dais, o estudo enfoca especificamente a Fundamentagao 

Te6rica, Sociedade, o Problema Violencia, Clamor da Sociedade, a Sociedade na 

Politica de Seguranga Publica. Algumas consideragoes sabre Comunidade, 

Sentimento de lnseguranga, Polfticas Locais, Parcerias nos Problemas, Etica, Moral 

e Etica, e Etica na Organizagao Policial. 

Na sequencia, aborda-se a tematica referente a Seguranga Publica, Definigao 

de Seguranga Publica, as Forgas Policiais, Responsabilidade do Estado, Finalidade 

da Seguranga Publica. Na Responsabilidade Constitucional, explanagoes sabre a 

Uniao, Estados e Municfpios. Gloso sabre Competencia da Seguranga Publica, 

Policias Federais, Policias estaduais e Polfcias municipais. Conflito de 

Competencias, Polfcia Civil do Estado do Parana, Operagoes Especiais, Policia 

Militar, Guarda Municipal, Conselhos Municipais de Seguranga Comunitaria. 

Ao finalizar esta etapa, tece-se explanagao sabre o Municipio de Rio Branco 

do Sui, a Cidade, Hist6rico, Leis e Decretos do Municipio, Polftica e Area Territorial, 

Populagao e Escolaridade, Economia, Cidadao, Seguranga no Municipio. 

No item tres, explico a Fundamentagao da Metodologia do Trabalho de 

Conclusao, a Pesquisa, Objeto de Pesquisa e Analise Empregada, para assim 

adentrar no item quatro, ao campo das Conclusoes e Recomendagoes. 

No item cinco, cito as leis e os te6ricos que auxiliaram na construgao da 

Referencia desta pesquisa. 

Finalizando com o item seis, no qual se encontram os Anexos. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Nesta fundamentac;:ao te6rica destacam-se os principais temas que serao 

pesquisados, conceituados e avaliados para uma melhor apreciac;:ao, compreensao 

e familiaridade com o tema para o leiter, com o objetivo de dar clareza a importancia 

no assunto a ser abordado. Buscando sempre a soluc;:ao das dificuldades Estatais, 

na propria Constituic;:ao Federal, na Lei 9.099/1995 que criou os Juizados Especiais 

Cfveis e Criminais, esta ultima, se apresenta como a soluc;:ao das penas alternativas 

em substituic;:ao as restritivas de liberdade. 

Lei 11.340/06, conhecida a partir de sua publicac;:ao como Lei Maria da 

Penha. 

A discussao sabre a interac;:ao das atividades policiais com a comunidade nao 

pode furtar-se as questoes da: Sociedade; Comunidade; Seguranc;:a Publica; 

Responsabilidade Constitucional; Competencia da Seguranc;:a Publica; Conflito de 

Competencia; Municipio de Rio Branco do Sui. 

As Leis, Estatutos e varias obras literarias de autores consagrados pelo 

conhecimento sao as fontes de pesquisa e estudo utilizados. 

2.1. SOCIEDADE HUMANA 

Em Sociologia, segundo o conceito lexicografico de Sociedade tern o seguinte 

significado; 

Conjunto relativamente complexo de individuos de ambos os sexos e de 
todas as idades, permanentemente associados e equipados de padroes 
culturais comuns, pr6prios para garantir a continuidade do todo e a 
realizagao de seus ideais. Nesse sentido, o mais geral, a sociedade 
abrange os diferentes grupos parciais (familia, sindicato, igreja etc.) que 
dentro dela se formam. (MICHAELIS, val. 2, 2000, p.1961 ). 

Na enciclopedia livre, WIKIPEDIA (site), constatamos o significado de 

sociedade com maior abrangencia envolvendo Sociologia, Biologia, a origem da 

palavra, outras definic;:oes e argumentac;:oes de outros te6ricos. 

Em Sociologia, uma sociedade e o conjunto de pessoas que compartilham 
prop6sitos, gostos, preocupagoes e costumes, e que interagem entre si 
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constituindo uma comunidade. A sociedade e objeto de estudo comum entre 
as ciencias sociais, Antropologia e a Geografia. 
Em Biologia, sociedade e um grupo de animais que vivem em conjunto, 
tendo algum tipo de organizagao e divisao de tarefas, sendo objeto de 
estudo da Sociobiologia. 
Uma sociedade e um grupo de individuos que formam um sistema semi
aberto, no qual a maior parte das interagoes e feita com outros individuos 
pertencentes ao mesmo grupo. Uma sociedade e uma rede de 
relacionamento entre pessoas. Uma sociedade e uma comunidade de 
interdependente. 0 que significado geral de sociedade refere-se 
simplesmente a um grupo de pessoas vivendo juntas numa comunidade 
organizada. 
A origem da palavra sociedade vem do latim societas, uma "associagao 
amistosa com outros". Societas e derivado de socius, que significa 
"companheiro", e assim o significado de sociedade e intimamente 
relacionado aquila que e social. Esta implicito no significado de sociedade 
que seus membros compartilham interesse ou preocupagoes mutuas sabre 
um objetivo comum. Como tal, sociedade e muitas vezes usado como 
sinonimo para o coletivo de cidadao de um pais governados por instituigoes 
nacionais que lidam com o bem-estar civico. 
Pessoas de varias nagoes unidas por tradigoes, crengas ou valores politicos 
e culturais comuns, em certas ocasioes tambem sao chamadas de 
sociedade (por exemplo, Judaico-Crista, Oriental, Ocidental etc.). Quando 
usado nesse contexto, o termo age como meio de comparar duas ou mais 
"sociedade" cujos membros representatives representam visoes de mundo 
alternativa, competidoras e conflitantes. 
Tambem, alguns grupos aplicam o titulo "sociedade" a eles mesmos, como 
a "Sociedade Americana de Matematica". Nos Estados Unidos, isto e mais 
comum no comercio, em que uma parceria entre investidores para iniciar um 
neg6cio e usualmente chamada de uma "sociedade". No Reina Unido, 
parcerias nao sao chamadas de sociedade, mas de cooperativa. 
Margaret Thatcher nao foi a unica a dizer que nao existe sociedade. Ainda 
ha um debate em andamento nos circulos antropol6gicos e sociol6gicos 
sabre se realmente existe uma entidade que poderiamos chamar de 
sociedade. Te6ricos marxistas como Louis Althusser, Ernesto Laclau e 
Slavoj Zizer argumentam que a sociedade nada mais e do que um efeito da 
ideologia dominante e nao devia ser usada como um conceito sociol6gico 
(SITE, WIKIPE:OIA, 2009). 

Conforme consta no Dicionario o GLOBO (2001) Sociedade e uma "Reuniao 

de pessoas que tern a mesma origem, os mesmos usos e as mesmas leis". 

Assim, em nosso caso, uma sociedade e o conjunto de pessoas que 

compartilham prop6sitos, gostos, preocupa<f5es e costumes, e que interagem 

constituindo uma comunidade. 

2.1.1 0 Problema Violencia 

Na atualidade, a violencia pode ser considerado um dos maiores problemas 

que assola a sociedade. Seja a domestica, nascida no seio familiar, seja a 
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proliferada nas ruas, seja a praticada pelos policiais, dentro ou fora dos carceres, e 

urn dos males mais assustadores e preocupantes. Nas palavras de Orlando 

Fantazzini, presidente da Comissao de Direitos Humanos da Camara dos 

Deputados, a violencia no Brasil ja assumiu proporct6es de guerra. 

De acordo com dados publicados no Boletim IBCCRIM n° 113, de abril de 

2002 a violencia figura como a segunda preocupa<;ao da popula<;ao brasileira, 

perdendo apenas para o desemprego. 0 mesmo dado pode ser encontrado no 

relat6rio oficial brasileiro sabre desenvolvimento sustentavel, divulgado em junho 

deste ano pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, que constatou 

urn preocupante crescimento da violencia. No ranking da UNESCO, o Brasil ocupa o 

3° Iugar no fndice de assassinates de jovens entre 15 e 24 anos, tendo havido urn 

aumento de 48% na ultima decada. 

As paginas policiais sao as mais lidas e a mfdia que explora o assunto tern o 

publico mais fiel. As reportagens mostram cada vez mais a guerra civil em que se 

transformou o dia a dia do cidadao brasileiro: 

0 taxista ( ... ) foi assaltado sete vezes, obrigado a mudar de casa e de bairro 
e, ao chegar do trabalho no atual enderec;:o, encontrou a filha em p2mico 
porque havia sido ameac;:ada de morte. Urn colega da menina, de 15 anos, 
sofreu abuso sexual dos 6 aos 11 anos, praticados por urn policial militar. 
Nos ultimos 12 meses a adolescente testemunhou uma execuc;:ao e perdeu 
quatro amigos assassinados. Urn dia antes de contar sua hist6ria ( ... ), havia 
sofrido uma tentativa de estupro. Ela canta numa igreja freqOentada pela 
diarista ( ... ), de 69 anos, que pariu seis filhos. Perdeu quatro por morte 
violenta, dois deles envolvidos com drogas. Dos que restaram, um passa o 
dia sentado no sofa da sala em depressao. A filha mudou-se para outra 
cidade, onde protege a nora e os netos, expulsos pelos matadores dos 
pr6prios filhos. (BRUM, 2002, p. 52). 

Ainda, o caso do "adolescente que desaparece ap6s tiroteio": 

Thiago G. de Morais, 17 anos, saiu na sexta-feira de casa para ir a urn 
bailao, no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandare/Pr. Naquela noite, 
houve tiroteio e pessoas feridas, e desde entao o rapaz esta desaparecido. 
A familia teme pela vida do jovem, que pode ter sido vitima dos disparos. A 
confusao foi promovida por urn franco atirador, que queria entrar armada no 
bailao. Descontrolado, o homem atirou varias vezes em direc;:ao a entrada 
do estabelecimento, atingindo cinco pessoas. "A maioria delas estava na 
fila, esperando para entrar", disse o superintendente da Delegacia de 
Almirante Tamandare, Leodir Fagundes de Brito. 0 autor dos disparos saiu 
rapidamente e continua foragido, mas ha pistas de sua identidade, de 
acordo com o policial. Entre os feridos estava uma testemunha da chacina 
cometida em 19 de janeiro, na qual morreram urn policial civil e outros dais 
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homens. A testemunha foi liberada do hospital, assim como outras tres 
vitimas. Mas um dos jovens foi atingido na coluna cervical e poden~ ficar 
paraph§gico. Como Thiago foi ao mesmo bailao e nao deu noticias desde 
entao, a familia teme que ele tambem tenha sido baleado. "Ja percorremos 
delegacias e todos os hospitais da regiao, mas nao ha sinal dele", disse o 
pai, o mecanico de elevadores Agnaldo G. de Morais, 35 anos, que ontem 
sentiu-se aliviado ao nao encontrar o filho morto no Institute Medico Legal. 
Segundo Agnaldo, Thiago nunca passou mais de um dia fora de casa, e 
sempre que sala, telefonava para avisar. Um amigo do jovem disse te-lo 
visto no bailao com uma garota - e a (mica pista do paradeiro do 
adolescente, que mora no Jardim Nova Morada, tambem em Tamandare. A 
policia local ainda nao esta certa da relac;:ao entre o tiroteio e o 
desaparecimento de Thiago (SIMON, 2005) 

Gada vez mais, pessoas se matam nas ruas, nas avenidas e nas favelas. Os 

estadios de futebol sao palcos das guerras mais sangrentas. Assaltos a bancos 

acontecem diariamente, menores morrem por causa de urn aparelho celular, 

mulheres sao estupradas a toda hora, testemunhas de crimes sao fuziladas. Nos 

acidentes de carro, nao se presta socorro. Nao mais se respeitam mulheres 

gravidas, idosos e criangas, muito menos temples religiosos, escolas e transportes 

publicos. SeqUestros, relampagos ou nao, viraram rotina. Frauda-se o Fisco e a 

Previd€mcia Social dia ap6s dia, assim como superfaturam-se obras publicas, 

desviam-se verbas do orgamento fiscal e traficam-se drogas. 

Diante desse quadro, essencial que se busque a origem e a razao de toda 

essa violencia, porquanto as solugoes mais eficazes sao aquelas que combatem as 

causas dos problemas, e nao apenas seus efeitos externos. Ou seja, a solugao esta 

na adogao de medidas preventivas, corretivas e educacionais, de resultados 

duradouros. 

Os meios de comunicagao, ao divulgarem de forma exacerbada a violencia, e 

ao banalizarem-na em filmes, novelas e desenhos animados, tambem fazem nascer 

mais violencia. A mfdia, de todas as maneiras, grava na mente de cada cidadao uma 

cultura de terror, dizendo a todos que nao ha solugao para o problema, s6 restando 

aceitagao mansa e pacifica. 

Da mesma forma, as politicas de direito penal maximo e "tolerancia zero" 

dificultam a construgao de solugoes eficazes. A visao paternalista do Estado, 

aplicador de penas crueis 1 aos delinqOentes, ja nao subsiste. A sociedade que se 

1 "A pena nao deve ser a violencia de um ou outro contra o cidadao particular, devendo ser 
essencialmente publica, rapida necessaria, a minima dentre as posslveis nas circunstancias 
ocorridas, proporcional ao crime e ditada pela lei" Cesare Beccaria (1738-1793). 
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contenta em encarcerar aquele que cometeu o crime esquece que ele um dia 

retornara ao convfvio social, de forma muito mais violenta no que depender do atual 

sistema carcerario brasileiro. 

GUSMAN (1983) citado par MIRABETE (2004, p 242) nos fala sabre o 

pessoal penitenciario; 

Uma boa reforma penitenciaria exige a preparac;ao tecnica e a formac;ao 
humanista do pessoal penitenciario. A vigilancia e a custodia dos presos, 
apesar de importantes e mesmo indispensaveis, nao sao as (micas 
finalidades dos sistemas penitenciarios modernos, nem devem ser as 
preocupac;oes primordiais dos funcionarios no processo de reinserc;ao social 
dos condenados. Por muito adiantado que seja um programa penitenciario, 
por mais avanc;ado que seja a arquitetura prisional, por muitos meios 
econ6micos que se destinem a esse processo, nao se pode conseguir 
exitos reformadores nos presos se nao se conta com um corpo de 
funcionarios competentes que estejam imbuidos de sua alta missao social 
(GUZMAN, 1983, p. 448). 

Ao falar sabre violencia carceraria, o professor Cesar Barros Leal, em seu 

livro Prisao - Crepusculo de urn Era, aponta todos aqueles que contribuem para a 

atual situa<;ao do sistema. 

A concorrer para essa ultrajante realidade estao a incuria do governo, a 
indiferenc;a da sociedade, a lentidao da justic;a, a apatia do Ministerio 
Publico e de todos os demais 6rgaos da execuc;ao penal incumbidos 
legalmente de exercer uma func;ao fiscalizadora, mas que, no entanto, em 
decorrencia de sua omissao, tornam-se cumplices do caos (LEAL, 1998, p 
69). 

A violencia familiar muito contribui para o crescimento da violencia. 0 

exemplo dos pais tern bastante influencia na forma<;ao dos filhos, que tendem a 

perpetuar a agressividade vivida em casa. E a violencia praticada contra a mulher2
, a 

crian<;a e o adolescente, dentro do lar, que raramente torna-se publica, devido ao 

medo das vftimas de sofrerem nova violencia. 

"Um arquetipo social violento ( ... ) gera indivfduos com problemas de conduta 

e dificuldades de relacionamento com o meio, indivfduos que nas ruas serao 

violentos e, posteriormente, marginalizados ( ... )" (BRAZ, site). 

2 Homenagem a farmaceutica, Maria da Penha Maia Fernandes, que na cidade de Fortaleza/Ceara, 
levou um tiro de espingarda enquanto dormia, destruindo a terceira e a quarta vertebras, desferido 
por seu entao marido, o economista colombiano de origem e naturalizado brasileiro, Marco AntOnio 
Heredia Viveiros, suportou lesoes que a deixaram-na paraplegica. 
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0 que ocorre e a perda dos valores essenciais a boa forma<;ao do ser 

humano. Os conceitos eticos e marais deixaram de ser transmitidos pela educa<;ao 

familiar. Porque essa educa<;ao e falha. 0 castigo corporal come<;a nos primeiros 

anos da infancia, e a violencia psicol6gica e praticada durante toda a forma<;ao do 

indivfduo, principalmente com amea<;as e chantagens. 0 que dizer entao dos casas 

de abuso sexual cometido pelos pais? 

Jose Vicente da Silva Filho, coronel da reserva da PM/SP, resume a parcela 

de responsabilidade da sociedade. 

A sociedade tolera a desordem, incentiva comportamentos desviantes e 
solugoes agressivas aos corriqueiros conflitos humanos, alem de consumir 
produtos de entretenimento que exploram a degradagao do carater humano. 
Dando audiencia a programas xulos, oferecendo mercado para a 
prostituigao, contrabandistas e traficantes, mostrando no desrespeito e na 
violencia do transito o quanto despreza a cidadania, a sociedade mais que 
se omitir, passa a ser mantenedora e incentivadora do clima permissivo da 
transgressao da impunidade (FILHO, 1998, p 7). 

Em sfntese, a violencia esta ligada a varios problemas sociais e suas causas 

sao inumeras, o que a torna complexa e diffcil de ser combatida. 

2.1.2 Clamor da Sociedade 

Em face dessa onda de violencia, que transformou a vida cotidiana brasileira 

numa verdadeira guerra civil, a sociedade brada por solu<;oes. Nao por urn modelo 

magico, nem por alternativas de promessaseleitoreiras, mas por uma polftica 

verdadeiramente seria e comprometida com o social. 

Alguns organismos ja come<;aram a se mobilizar. Em 1989, em 

Yamoussoukro, Costa do Marfim/Africa3
, a UNESCO iniciou urn programa chamado 

"Cultura de Paz", com o objetivo de mobilizar o maior numero de pessoas para 

contribuir para uma cultura de paz. 

3 Republique de Cote D' lvoire. 0 nome oficial do pais que conhecemos como Costa do Marfim deixa 
claro: a lingua oficial e o frances. Heranga da Colonizagao, que deixou tambem resquicios na moeda 
do pais, conhecida como franco CFA. Apesar das influencias, a Costa do Marfim esta localizada na 
Africa e se calca no lema "Uniao, disciplina, trabalho". A capital e Yamoussouko, e as cidades mais 
importantes sao Abidjan, Bouake, Daloa, Man, Danane, Korhogo e Gagnoa. E Ia que vivem 17 
milhoes de habitantes que sofrem com horrores da fome e das disputas que costumam dizimar 
geragoes. 
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Posteriormente, por meio do "Manifesto 2000 por uma cultura de paz e nao

violencia", tentou passar a todos os paises a ideia de que cada ser humano e 

responsavel por traduzir os valores, atitudes e padroes de comportamento que 

inspiram uma cultura de paz no cotidiano da vida. 

Em 2000, por meio da Medida Provis6ria n° 2029, foi editado o Plano Nacional 

de Seguran<;a Publica. Dentre as 124 medidas, destaca-se a preocupa<;ao com o 

engajamento de toda a sociedade na luta pela diminui<;ao da violencia, como bem 

demonstrou Samuel BUZAGLO (2001. p. 52): "0 grande desafio desse plano e 

justamente obter o apoio da popula<;ao, porque se mais esse plano cair no 

descredito, talvez se percam de forma irreversfvel as redeas da seguran<;a publica". 

Assim, tenta-se implantar um novo paradigma, um novo modelo que preze o 

envolvimento comunitario. 0 estabelecimento de politicas descentralizadoras e a 

cria<;ao de conselhos de seguran<;a publica nos ambitos federal, estadual e 

municipal, bem como a institui<;ao de agentes comunitarios de seguran<;a publica e 

de justi<;a, com a finalidade de propiciar a efetividade das decisoes judiciais pela 

atua<;ao dos pr6prios cidadaos, sao propostas do referido Plano. 

No mesmo sentido, foram tra<;adas estrategias comunitarias, com o intuito de 

estimular os debates entre os 6rgaos de seguran<;a e a sociedade. Destaca-se ainda 

a obrigatoriedade de inclusao de um servi<;o comunitario nas universidades de todo 

Pais, de modo a estimular o contato dos jovens com a realidade social dos 

excluidos. 

lgualmente, os itens 89, 91 e 92 do Plano sugerem a cria<;ao de Centros 

lntegrados de Cidadania em areas criticas das grandes cidades e de um Centro 

Nacional de Forma<;ao Comunitaria, com o objetivo de capacitar lideres 

comunitarios. 

Na 78 Conferencia Nacional de Direitos Humanos teve como tema "Um Brasil 

sem violencia: tarefa de todos". 

0 Senado Federal aprovou em junho deste ano seis projetos de combate a 
violencia. 0 Governo Federal criou, no ultimo dia 05, uma a<;ao emergencial voltada 

para os jovens, com enfase nas medidas de preven<;ao, utilizando como base as 

escolas e os projetos sociais ja existentes. 
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Percebe-se, pais, a preocupac.;:ao de varios setores da sociedade em resolver 

ou minimizar o problema da violencia. Pacotes, pianos, conferencias, projetos e 

campanhas estao sendo realizados com essas finalidades. 

No entanto, sem a interferencia de cada integrante da sociedade, a partir de 

uma conscientizac.;:ao de que a responsabilidade pelos problemas sociais e de todos, 

dificilmente todas essas ac.;:oes obterao exito. 

2.1.3 Sociedade na Politica de Seguranc.;:a Publica 

A Constituic.;:ao Federal de 1988 trouxe uma inovac.;:ao terminol6gica no que 

tange a responsabilidade pela seguranc.;:a publica. Consoante o caput do art. 144 da 

Carta Magna, e dever e responsabilidade de todos. 

Art. 144 "A seguranc.;:a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida pela preservac.;:ao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos ... ". 

lsto significa que todos os cidadaos brasileiros sao responsaveis pela 

seguranc.;:a de toda a sociedade. Portanto, mais do que uma atitude cidada, zelar 

pela integridade fisica e moral dos individuos, bern como pela manutenc.;:ao da ordem 

publica, e um dever constitucional. 

A constitucionalizac.;:ao dessa responsabilidade, no entanto, apenas normatiza 

uma regra 16gica. Ora, atribuir aos integrantes de uma comunidade a obrigac.;:ao de 

velar par sua propria seguranc.;:a e uma questao de bam sensa, porque a sociedade 

tern o dever de se interessar e lutar par todas as causas que lhe dizem respeito, 

estando ultrapassado o entendimento no qual o Estado, e apenas ele, e o 

responsavel pelos problemas sociais. 

2.2. COMUNIDADE HUMANA 

Comunidade vern do latim communitas, de cum mais unitas, quando muitos 

formam uma unidade. Coube a Ferdinand Tennies, em 1887, introduzir o dualismo 

sociedade (Gemeinschaft) comunidade no discurso cientifico contemporaneo. 

Reagindo contra a concepc.;:ao mecanicista de sociedade, entao predominante, 
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Tennies vai fazer corresponder, ao conceito de sociedade, a vontade refletida 

nascida do arbftrio dos respectivos membros, enquanto o de comunidade teria a ver 

com uma vontade que ele reputa como essencial ou organica. 

Soci61ogo alemao, Ferdinand Julius Ti:innies nasceu em 1855, em 
Schleswig, e faleceu em 1936, em Kiel. As suas influencias encontram-se 
na filosofia de Artur Schpenhauer e de Friedrich Nietzsche. Foi um dos 
fundadores da Associa<;ao Alema de Sociologia. Ti:innies distinguia tres 
ramos de sociologia: a pura, a aplicada e a empirica. Na sua obra principal, 
Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), apresentou os conceitos de 
"comunidade" ( Gemeinschaft) e de "associa<;ao" ( Gesellschaft), guias 
fundamentais da sociologia empirica e aplicad no estudo das 
transforma<;oes das rela<;oes na sociedade. Nas sociedades rurais, 
camponesas, as pessoas estabelecem rela<;oes derectas umas com as 
outras e sao reguladas par regras sociais tradicionais. Predomina a 
Wesenwille (a vontade natural), ditada pelas necessidades e convic<;oes 
instintivas, pela expressao de sentimentos e pela emo<;ao espontanea. Nas 
sociedades modernas, cosmopolitas, o interesse proprio e a conduta 
calculista enfraqueceu os contornos tradicionais das rela<;oes. Predomina a 
Kurwille (a vontade racional), inspirada pela racionalidade instrumental na 
escolha dos meios para atingir os fins. As rela<;oes sao mais impessoais e 
indirectas e correspondem a uma sociedade de governo burocratico e de 
organiza<;oes industriais de larga escala. A Wesenwille e orgEmica e real 
enquanto a Kurwille e conceptual e artificial. Gemeinschaft e Gesellschaft 
sao tipos ideais e nao categorias de classifica<;ao, o que nem sempre foi 
entendido pelos criticos de Ti:innies. As obras principais sao: Gemeinschaft 
und Gesellschaft (1887); Thomas Hobbes Leben und Lehre (1896); Die Sitte 
(1909); Kritik der offentlichen Meinug (1922)(TONNIES, 2009, site). 

A comunidade seria, pais, um tipo especial de associa9ao que teria a ver com 

os imperatives profundos do proprio ser, dizendo respeito mais a vontade de ser, 

enquanto vontade essencial, do que a vontade de escolher. Se, entre as 

comunidades destaca a familia, a comunidade de sangue, a aldeia, a comunidade 

de vizinhan9a e a cidade, a comunidade de colabora9ao, englobando tanto as 

comunidades de espfrito como as comunidades de Iugar, ja entre as sociedades 

coloca as empresas, industriais e comerciais, bem como outros grupos constitufdos 

par rela96es baseadas em interesses. 

Contudo, destaca-se das formas societarias, a cidade comercial - marcada 

pelo contrato de neg6cios, a cidade capital - marcada pelo Estado - Na9ao - e a 

cidade cosmopolita - marcada pela opiniao publica. 

0 Estado, par exemplo, seria uma simples sociedade, donde estaria ausente 

qualquer especie de vontade essencial; pais, enquanto a sociedade e um grupo a 

que se adere, ja a comunidade e um grupo que os homens encontram constitufdo 
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quando nascem. Se as comunidades, marcadas pelo passado, tern uma vontade 

organica que se manifesta na afetividade, no habito e na memoria, atraves de uma 

totalidade afetiva, ja a sociedade esta voltada para o futuro, produto de uma vontade 

refletida do intelecto tendo em vista atingir urn fim desejado. Enquanto os la<fOS 

comunitarios seriam la(fos de cultura, ja os la(fos societarios seriam la9os de 

civiliza(fao. 

2.2.1 Sentimento de lnseguran9a na Comunidade 

Nos ultimos anos, os municfpios emergiram como atores importantes no 

desenho social, com implementa9ao e acompanhamento de polfticas de seguran9a 

publica. Essa posi(fao dos municfpios e nova e seguiu o envolvimento das capitais e 

das cidades das regioes metropolitanas em seu esfor9o por canter a escalada da 

violencia urbana e mais particularmente, a escalada da criminalidade, sobretudo em 

suas grandes e problematicas periferias. 

0 quadro por volta do come9o da decada de 1990, era complexo, pois 

assinalava o incremento do domfnio territorial de quadrilhas de criminosos, em 

estreita rela<fao com o trafico de drogas, com o contrabando de armas, com o 

desemprego de jovens e com as deficiencias hist6ricas dos servi9os publicos nessas 

regioes. Para tornar a situa(fao ainda mais preocupante, as for9as policiais, 

implantadas de forma ja profunda no interior do tecido urbana, nao pareciam 

capazes de canter o crime e, em algumas circunstancias, como os relatos de 

imprensa mostram a exaustao, os pr6prios policiais mantinham envolvimento com o 

crime ou com atos de ilegalidades. 

A presen9a do municipio na seguran9a tambem esteve diretamente ligada as 

ideias de governo local, de cidadania participativa e, mais especificamente, de 

policiamento comunitario. De toda forma, esse processo ainda e muito recente mas 

ja tern feito com que o governo municipal comece a ter uma outra ideia de seu papel 

e das possibilidades novas de emprego das guardas municipais4
. Mesmo que ainda 

seja cedo para uma avalia9ao adequada desse movimento, e possfvel, por meio da 

4 C.F., art. 144, § 8° Os Municipios poderao constituir guardas municipals destinadas a protegao de 
seus bens, servigos e instalagoes, conforme dispuser a lei. 
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literatura especializada, observar alguns parametros para a implementac;ao de 

polfticas locais de seguranc;a. 

Em linhas muito gerais, essas iniciativas trilham alguns marcos: identificac;ao 

de parceiros, incluindo sociedade civil; fazer um diagn6stico do problema, incluindo 

informac;oes estatfsticas; detalhadas cobrindo um periodo razoavelmente Iongo 

(s6cio-demograficas, criminais e judiciais); discutir esse diagn6stico com os 

parceiros; estipular responsabilidade compartilhadas; definir prioridades e 

estrategias para atingi-las; definir detalhadamente formas de atuac;ao e resultados 

esperados. 

2.2.2 Politicas Locais 

A Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP), em parcerias com 

todos os Estados membros, desenvolve no Estado do Parana, atividades 

relacionadas a seguranc;a, procurando integrar todos os 6rgaos de seguranc;a 

publica e segmentos comunitarios. No Curso Nacional de Promotor de Polfcia 

Comunitaria 2008, coloca-se da seguinte forma; 

Policia Comunitaria e uma filosofia e uma estrategia organizacional 
fundamentadas, principalmente, numa parceria entre a popula<;ao e as 
institui<;oes de seguran<;a publica e/ou defesa social. Baseia-se na premissa 
de que tanto as institui<;oes estatais, quanto a popula<;ao local, devem 
trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas que afetam a 
seguran<;a publica, tais como o crime, o medo do crime, a exclusao e a 
desigualdade social que acentuam os problemas relativos a criminalidade e 
dificultam o prop6sito de melhorar a qualidade de vida dos cidadaos. 
Dessa forma, a policia comunitaria associa e valoriza dois fatores, que 
frequentemente sao dissociados e desvalorizados pelas institui<;oes de 
seguran<;a publica e/ou defesa social tradicionais: a identifica<;ao e 
resolu<;ao de problemas de defesa social com a participa<;ao da comunidade 
e a preven<;ao criminal. Esses pilares gravitam em torno de um elemento 
central, que e a parceria com a comunidade, retroalimentando todo o 
processo, para melhorar a qualidade de vida da propria comunidade. Na 
referida parceria, a comunidade tem o direito de nao apenas ser consultada, 
ou de atuar simplesmente como delatora, mas tambem participar das 
decisoes sobre as prioridades das institui<;oes de defesa social, e as 
estrategias de gestao, como contrapartida da sua obriga<;ao de colaborar 
com o trabalho da policia no controle da criminalidade e na preserva<;ao da 
ordem, publicae defesa civil (POLiCIA COMUNITARIA, 2008, p 4}. 

As polfticas locais, mais do que as politicas estaduais, embora seja preciso 

afirmar que o esforc;o para a introduc;ao de um referendal novo da seguranc;a passa 
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necessariamente pela integragao dos esforgos tendo a area do municipio como foco, 

sao propfcias para a disseminagao das ideias que circulam no municipio e mesmo 

numa determinada area da cidade. 

2.2.3 Parcerias nos Problemas 

Os parceiros das polfticas publicas locais devem ter informagoes para poder 

tamar posigao diante das co-responsabilidades assumidas. Par exemplo, e 

importante que a PM implante policiamento comunitario e que as questoes sociais 

tenham urn melhor encaminhamento na cidade, atraves de programas de 

transferencia de renda e de apoio as faixas da populagao mais vulneraveis. 

Nesse sentido, os municfpios estao sendo estimulados a implementar versoes 

locais, com o auxflio da Secretaria de Estado da Justi<;a e da Defesa da Cidadania, 

de Centros lntegrados de Cidadania (busca de documentos, de emprego, do acesso 

a justi<;a e de cursos de formagao profissional, sobretudo para jovens). 

No ambito dos municlpios, o acesso a justi<;a e fundamental e OS Juizados 

Especiais Cfveis e Criminais precisam ser dinamizados. 

Para a consecugao de polfticas locais de seguranga, algumas questoes 

sensfveis precisam ser abordadas e verificadas, tais como; 

1) como anda a questao das drogas no municipio (disque denuncia 181 5
); 

2) como andam as areas de exclusao social (as favelas foram mapeadas?); 

3) qual e o engajamento da comunidade da cidade em projetos sociais; 

4) os dados sociais, demograficos e criminais do municipio, bern como a 

anatomia dos crimes recentemente ocorridos estao disponfveis para os 

pesquisadores (anexos)? 

2.2.4 Etica 

Essencial se faz citar a palavra etica: pais nela esta calcado o caminho de 

formagao da aplicabilidade dos projetos de justiga social, das resolu<;oes de 

problemas da sociedade em que envolve o Poder publico, atraves de seus 

5 181, Servic;o disponibilizado para a sociedade, referente as denCmcias de qualquer tipo de del ito. 
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representantes (Juizes, Promotores, Policiais, Advogados, Legisladores, Conselhos 

Tutelares, assistentes Sociais, etc). 

De acordo com GONTIJO (2006, site), "etica provem do adjetivo 'ethike', 

termo corrente na lingua grega, empregado originariamente para qualificar um 

determinado tipo de saber". 

Sob esta 6tica, o Dicionario MICHAELLIS (2000, p. 908), nos traz; "Parte da 

Filosofia que estuda os valores marais e os princfpios ideais da conduta humana. E. 
ciencia normativa que serve de base a filosofia pratica". 

SIEGEL (2005, p. 35) afirma que SOCRATES (2003), "e o primeiro a colocar 

as questoes fundadoras da etica: a indagac;ao pelo motivo e pelo sentido dos atos, 

dos costumes e dos valores, ou seja, o questionamento pelo significado dos 

conceitos marais como: justic;a, coragem, amizade, virtude, bem". 

0 autor explana que ao Iongo da hist6ria da humanidade, a etica foi entendida 

como parte da filosofia. Os fi16sofos procuraram estabelecer princfpios e 

pressupostos que caracterizavam o campo de compreensao da etica e da moral. Em 

cada uma das epocas, o campo de compreensao se ampliava e adquiria novas 

sentidos, fazendo com que as ac;oes e as condutas das pessoas fossem 

compreendidas de maneira diferente. 

De acordo com ARISTOTELES (2003, p. 41 ), o comportamento etico se 

adquire mediante o exercfcio pratico, com o qual vamos adquirindo o habito do que e 

bom e do que e ruim. "Pelos atos que praticamos em nossas relac;oes com outras 

pessoas, tornamo-nos justos ou injustos; alguns homens se tornam temperantes e 

amaveis outros intemperantes e irrascfveis" 

Uma categoria que pode ser destacada e a amizade, (ARISTOTELES, 2003, 

p. 172). "( ... ) ja que ela e uma virtude ou implica virtude, e, alem disso, e 

extremamente necessaria a vida" A amizade e o resultado etico do relacionamento e 

da convivencia. As pessoas amaveis convivem com as demais da maneira certa. Em 

sfntese, para os gregos, a busca do bem e da felicidade eram essenciais a vida 

etica. 
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SIEGEL, (2005, p. 35) esclarece que ( ... ) a partir das concepc;oes socraticas 

iniciam-se discussoes mais aprofundadas acerca do ser humano. Ate entao, os 

fil6sofos preocupavam-se em explicar a origem das coisas e suas transformac;oes. 

0 fil6sofo Socrates tern a procura pelo saber, como preocupac;ao principal, 

aliada a um compromisso com esse mesmo saber. Por isso, sua atitude era levar as 

pessoas, por meio do autoconhecimento, a pratica do bem, a partir da sua 

compreensao de etica. 0 homem passa a ser o centro das atenc;oes. 

SIEGEL acresce que com o desenvolvimento de novas tecnologias e o 

surgimento de novas teorias sabre o universe, a ciencia passa a influenciar mais 

diretamente a vida das pessoas, possibilitando ora afirmar urn determinismo da 

natureza e da sociedade, ora negam-se as determinac;oes exteriores a vontade e a 

racionalidade do sujeito. A liberdade passa a ser entendida como pr6prias do 

indivfduo e nao mais vinculada as relac;oes sociais. 

Em decorrencia dos avanc;os sociais, Oliveira torna clara a ruptura do 

pensamento moderno em relac;ao a tradic;ao filos6fica: 

Para os gregos, o que e natural e a comunidade e nao o individuo isolado 
[ ... ]. A sociabilidade e vista no pensamento grego como alga constitutive da 
essencia humana, de tal modo que o homem, como ser essencialmente 
politico, so na 'comunidade politica' (polis) pode encontrar sua auto
efetivac;ao [ ... ]. Na modernidade, o horizonte fundante do pensar politico 
transforma-se radicalmente. 0 homem agora se compreende, acima de 
tudo, como 'ser de necessidades' que precisam ser satisfeitas [ ... ]. A 
liberdade e reinterpretada como 'liberdade para possuir' [ ... ]. Muda-se 
fundamentalmente o proprio conceito de comunidade humana: ele nada 
mais e que a associac;ao de individuos livres e iguais, relacionados entre si 
como proprietarios de si mesmos e das coisas. (OLIVEIRA ,1993, p. 21 e 
22) 

No entanto, com o advento do capitalismo, toda a concepc;ao que se tinha de 

comunidade, coletividade vem abaixo e o que eclode no mundo moderno sao as 

praticas individualistas. 
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2.2.5 Moral e Etica 

Os conceitos de moral e etica, embora sejam diferentes, sao usados com 

freqOencia como sin6nimos. Alias, a etimologia dos termos finda por ser semelhante. 

Moral vern do latim mos moris que significa "maneira de se comportar 

regulado pelo uso" daf "costume" e de mora/is, morale, adjetivo referente ao que e 

relativo aos costumes. 

Etica e a investigagao geral sabre aquila que e born e nesse sentido CLOTET 

(1986, p. 84-92) afirma que "a etica tern por objetivo facilitar a realizagao das 

pessoas. Que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, isto e, como 

pessoa. ( ... )A Etica se ocupa e pretende a perfeigao do ser humano". 

Para SINGER (1994, p. 4-6), "a Etica existe em todas as sociedades 

humanas, e, talvez, mesmo entre nossos parentes nao-humanos mais pr6ximos". 

N6s abandonamos o pressuposto de que a Etica e unicamente humana. 

Para o autor, a Etica pode ser urn conjunto de regras, principios ou maneiras 

de pensar que guiam, ou chamam a si a autoridade de guiar, as agoes de urn grupo 

em particular (moralidade ), ou e o estudo sistematico da argumentagao sabre como 

n6s devemos agir (filosofia moral). 

De acordo com MARCUSE (1981 ), "na cultura atual, observa-se uma forte 

crise de valores que culmina na modificagao de referenciais que regem o 

comportamento humano, as relagoes interpessoais e a vida em sociedade". 

0 autor majora que o capitalismo cria demandas para o consumo que nao 

vao ao encontro das necessidades humanas essenciais, mas acarretam uma 

formagao unidimensional, na qual o sujeito perde a dimensao de sua individualidade 

e de seus desejos. 

Talvez, como afirme LIPOVESTSKY (1994 ), "a partir de uma analise 

sociol6gica a era da moral se apagou para dar Iugar a era da etica, que se instalou 

com todo seu brilho. Fruto do novo ethos individualista e do narcisismo dos tempos 

atuais, essa nova etica e indolor, foge da dor do dever, na medida em que nao 

ordena nenhum sacriffcio maior, nenhuma separagao de si mesmo". 
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Para o autor, a p6s-modernidade e, pois, nessa perspectiva, uma era "p6s

moralista", que consagra a saida da forma-dever, de devoc;ao a fins superiores, 

transcendentes. 

Para LIPOVESTSKY (1994), com efeito, "apesar da secularizac;ao em marcha 

na era moderna, a moral se encontraria demasiado proxima do espirito religiose, da 

qual preserva a noc;ao de divida infinita, de dever absolute da imperatividade 

ilimitada dos deveres, como conjunto de obrigac;oes supremas em relac;ao ao que 

nos ultrapassa" e fundamento das obrigac;oes marais e coletivas. 

Essas transformac;oes fizeram com que o ser humane contemporanea ficasse 

submetido a uma dispersao ou falta de valores e referenciais que norteiam o modo 

de educar os filhos e reflete, em ultima analise, na perda da coesao comunitaria. 

Mas, nao podemos perder de vista, como afirma VYGOTSKY (1934/2000), 

que o homem e um ser hist6rico que se constr6i na interac;ao com o outro, com o 

meio e consigo mesmo em um processo dialetico, atraves das relac;oes s6cio

hist6ricas e culturais vivenciadas ao Iongo da vida, fundamentais para a construc;ao 

de seu conhecimento. 

Refletindo sobre a afirmac;ao de VYGOTSKY (1934/2000), encontro os 

estudos de BAKHTIN (1929/1980) para quem: 

( ... ) o homem, fora das condi<;oes soc1o-econom1cas de uma 
sociedade, nao tem nenhuma existencia. Somente como membro de 
um grupo social, de uma classe, e que o individuo ascende a uma 
realidade hist6rica e a uma produtividade cultural e o nascimento 
fisico per si nao remete o ser a historicidade. 0 homem precisa de um 
segundo nascimento - o social. Nao se nasce organismo biol6gico 
abstrato, mas se nasce campones ou aristocrata proletario ou 
burgues (BAKHTIN, 1929/2000, p. 36). 

Nesse sentido, imagina-se ser possfvel afirmar que a familia ou o meio 

familiar em que a crianc;a esta inserida e o seu primeiro ambiente de aprendizagem. 

E nesse contexte que a crianc;a aprende as primeiras habilidades sociais, como a 

comunicac;ao entre seus semelhantes, assim como lhes sao transmitidos os valores 

sociais da cultura em que esta familia se insere, e suas expectativas 
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Gada pessoa responde pelo que faz, diante de sua propria consciencia moral. 

Contudo, o ato moral nunca e solitario e sim solidario porque traz a exigencia do 

respeito e do compromisso com os outros. 

2.2.6 Etica na Organizac;ao Policial 

A linguagem e o instrumento pelo qual o homem modela seu pensamento, 

seus sentimentos, suas emoc;oes, seus esforc;os, sua vontade e seus atos, o 

instrumento grac;as ao qual ele influencia e e influenciado, a base mais profunda da 

sociedade humana. 

Nesse sentido, MOTTA (1984, p. 69) alega que a Etica baseia-se em uma 

filosofia de valores compativeis com a natureza e o fim de todo ser humane, por 

isso, 'o agir' da pessoa humana esta condicionado a duas premissas consideradas 

basi cas pel a Etica: 'o que e' o homem e 'para que vive', logo toda capacitac;ao 

cientffica ou tecnica precisa estar em conexao com os principios essenciais da 

Etica. 

Certamente discorrem desta prerrogativa o forte conteudo etico presente no 

exercfcio profissional e sua importancia na formac;ao de recursos humanos. 

Na concepc;ao de COSTA (site), as organizac;oes policiais possuem c6digo 

de etica, porem, findam por nao priorizar a necessidade de institucionalizar tais 

c6digos que apresentam, no fim, pequena significancia operacional. 

MOLLER tece uma relac;ao entre as virtudes, lealdade, responsabilidade e 

iniciativa como basilar para a constituic;ao de recursos humanos. Na concepc;ao do 

autor, o futuro de uma carreira depende dessas virtudes: 

1) Virtude da Responsabilidade: 0 sensa de responsabilidade e o elemento 
fundamental da empregabilidade. Sem responsabilidade a pessoa nao pode 
demonstrar lealdade, nem espfrito de iniciativa [ ... ]. Uma pessoa que se 
sinta responsavel pelos resultados da equipe tera maior probabilidade de 
agir de maneira mais favoravel aos interesses da equipe e de seus clientes, 
dentro e fora da organizagao [ ... ]. A consciencia de que se possui uma 
influencia real constitui uma experiencia pessoal muito importante. 
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E algo que fortalece a auto-estima de cada pessoa. S6 pessoas que 
tenham auto-estima e urn sentimento de poder proprio sao capazes de 
assumir responsabilidade. Elas sentem urn sentido na vida, alcangando 
metas sobre as quais concordam previamente e pelas quais assumiram 
responsabilidade real, de maneira consciente. 

As pessoas que optam por nao assumir responsabilidades podem 
ter dificuldades em encontrar significado em suas vidas. Seu 
comportamento e regido pelas recompensas e sangoes de outras pessoas -
chefes e pares [ ... ]. Pessoas desse tipo jamais serao boas integrantes de 
equipes. 
2) Virtude da lealdade: e o segundo dos tres principals elementos que 
compoe a empregabilidade. Urn funcionario leal se alegra quando a 
organizagao ou seu departamento e bern sucedido, defende a organizagao, 
tomando medidas concretas quando ela e ameagada, tern orgulho de fazer 
parte da organizagao, fala positivamente sobre ela e a defende contra 
crlticas. Lealdade nao quer dizer necessariamente fazer o que a pessoa ou 
organizagao a qual voce quer ser fiel quer que voce faga. Lealdade nao e 
sinonimo de obediencia cega. Lealdade significa fazer crlticas construtivas, 
mas as manter dentro do ambito da organizagao. Significa agir com a 
convicgao de que seu comportamento vai promover os legltimos interesses 
da organizagao. Assim, ser leal as vezes pode significar a recusa em fazer 
algo que voce acha que podera prejudicar a organizagao, a equipe de 
funcionarios. No Reino Unido, por exemplo, essa ideia e expressa pelo 
termo "Oposigao Leal a· Sua Majestade". Em outras palavras, e 
perfeitamente possivel ser leal a Sua Majestade - e, mesmo assim, fazer 
parte da oposigao. Do mesmo modo, e possivel ser leal a uma organizagao 
ou a uma equipe mesmo que voce discorde dos metodos usados para se 
alcangar determinados objetivos. Na verdade, seria desleal deixar de 
expressar o sentimento de que algo esta errado, se e isso que voce sente. 
3) Virtude lniciativa: tomar a iniciativa de fazer algo no interesse da 
organizagao significa ao mesmo tempo, demonstrar lealdade pela 
organizagao. Em urn contexto de empregabilidade, tomar iniciativas nao 
quer dizer apenas iniciar urn projeto no interesse da organizagao ou da 
equipe, mas tambem assumir responsabilidade por sua complementagao e 
implementagao (MOLLER, 1996, p.1 03-1 04). 

A professora ELIZETE PASSOS (2006), mestre e doutora em educac;ao e 

licenciada em Filosofia, faz algumas considerac;oes em seu livro "Etica nas 

Organiza<;6es", cita CARNEIRO (1998): 

0 que queremos com estas consideragoes nao e fazer urn discurso 
laudat6rio sobre o funcionalismo nem esconder que nele existem 
problemas marais serios, mas chamar a atengao para a complexidade da 
situagao e procurar desmistificar supostas verdades, como aquela que 
coloca sobre ele toda a responsabilidade, pois "os funcionarios publicos 
nao sao responsaveis pela deterioragao dos servigos publicos, pela 
burocratizagao e pela quebra dos padroes de conduta etica da 
administragao publica" (CARNEIRO, 1998, p. 123). 
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Seres honestos, competentes, prudentes, corajosos, perseverantes, 

humildes e otimistas certamente fan3o com que em um futuro breve possamos 

constituir um relacionar humanista entre policia e comunidade. 

2.3. SEGURAN<;A PUBLICA 

Conforme as anota96es no Capitulo Ill do livre Comentario Contextual a 
Constitui9ao de JOSE AFONSO DA SILVA se observa: 

Seguran<;a Publica. Na teoria juridica a palavra "seguran<;a" assume o 
sentido geral de garantia, prote<;ao, estabilidade de situa<;ao ou pessoa em 
varios campos, dependente do adjetivo que a qualifica. "Seguran<;a juridica" 
consiste na garantia de estabilidade e de certeza dos neg6cios juridicos, de 
sorte que as pessoas saibam de antemao que, uma vez envolvidas em 
determinada rela<;ao juridica, esta mantem-se estavel mesmo se se 
modificar a base legal sob a qual se estabeleceu. "Seguran<;a social" 
significa a previsao de varios meios que garantam aos individuos e suas 
familias condi<;oes sociais dignas; tais meios se revelam basicamente como 
conjunto de direitos sociais. A Constitui<;ao, nesse sentido, preferiu o 
espanholismo "seguridade social". "Seguran<;a nacional" refere-se as 
condi<;oes basicas de defesa do Estado. "Seguran<;a publica" e manuten<;ao 
da ordem publica interna ( ... ) ordem publica requer defini<;ao ( ... ) Em nome 
dela se tem praticado as maiores arbitrariedades, com a justificativa de 
garantir a ordem publica, na verdade, muitas vezes, o que se faz e 
desrespeitar direitos fundamentais da pessoa humana, quando ela apenas 
autoriza o exercicio regular do poder de policia. "Ordem publica" sera uma 
situa<;ao de pacifica convivencia social, isenta de amea<;a de violencia ou de 
subleva<;ao que tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a 
curto prazo, a pratica de crimes. "Convivencia pacifica" nao significa isenta 
de divergencias, de debates, de controversias e, ate, de certas rugas 
interpessoais. Ela deixa de ser tal quando discussoes, divergencias, rugas e 
outras contendas amea<;am chegar as vias de fato, com iminencia de 
desfor<;o pessoal, de violencia e do crime A seguranc;:a publica consiste 
numa situac;:ao de preservac;:ao ou restabelecimento dessa convivencia 
social que permite que todos gozem de seus direitos e exerc;:am suas 
atividades sem perturbac;:ao de outrem, salvo nos limites de gozo e 
reivindicac;:ao de seus pr6prios direitos e defesa de seus legitimos 
interesses. Na sua dinamica, e uma atividade de vigilancia, preserva<;ao e 
repressao de condutas delituosas. Segundo a Constituic;:ao, a seguranc;:a 
publica e exercida para a preserva<;ao da ordem publica e da incolumidade 
das pessoas e do patrimonio atraves da Policia Federal, da Policia 
Rodoviaria Federal, da Policia Rodoviaria Federal, da Policia Ferroviaria 
Federal, das Policias Civis, das Policias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares (art144). (SILVA, 2008 p. 635) 

Assim, seguran9a publica e um processo (seqUencia continua de fates ou 

opera96es que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa 
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regularidade) que compartilha uma vis8o focada em componentes preventives, 

repressivos, judiciais, saude e sociais. E sistemico, pela necessidade da integra98o 

de um conjunto de conhecimentos e ferramentas estatais que devem interagir a 

mesma vis8o, compromissos e objetivos. 

2.3.1 Defini98o de seguran9a Publica 

0 referido processo deve ser otimizado, pois depende de decis6es rapidas, 

medidas saneadoras e resultados imediatos. Sendo a ordem publica um estado de 

serenidade, apaziguamento e tranqOilidade publica, em consonancia com as leis, os 

preceitos e os costumes que regulam a convivencia em sociedade, a preserva980 

deste direito do cidad8o s6 sera amplo se o conceito de seguran9a publica for 

aplicado. 

Na concep<fao de SALLA (site); 

( ... ), a questao da seguranga publica e muito complexa para ficar restrita 
aos 6rgaos governamentais. No entanto, apesar de haver no Brasil 
inumeras organizag6es da sociedade civil que atuam na area de seguranga 
publica, lamentavelmente elas nao sao chamadas a participar diretamente 
do processo de formagao, implementagao e avaliagao das polfticas 
publicas. 

Para o autor, a desarticula<fao dos 6rgaos que atuam na area de seguran9a 

publica e o pouco dialogo das esferas governamentais com a sociedade civil indicam 

que ha muito por fazer para superar a crise nesse setor no Brasil. 

Numa sociedade em que se exerce democracia plena, a seguran9a publica 

garante a prote980 dos direitos individuais e assegura o plena exercicio da 

cidadania. Neste sentido, a seguran9a n8o se contrapoe a liberdade e e condi98o 

para o seu exercfcio, fazendo parte de uma das inumeras e complexas vias por onde 

trafega a qualidade de vida dos cidad8os. 

Quanta mais improvavel a disfun98o da ordem juridica maior o sentimento de 

seguran9a entre os cidad8os. 

Paralelo as garantias que competem ao Estado, o conceito de seguran9a 

publica e amplo, n8o se limitando a polftica do combate a criminalidade e nem se 

restringindo a atividade policial. 
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A seguranga publica enquanto atividade desenvolvida pelo Estado e 

responsavel por empreender ag6es de repressao e oferecer estfmulos ativos para 

que os cidadaos possam conviver, trabalhar, produzir e se divertir, protegendo-os 

dos riscos a que estao expostos. 

As instituig6es responsaveis por essa atividade atuam no sentido de inibir, 

neutralizar ou reprimir a pratica de atos socialmente reprovaveis, assegurando a 

protegao coletiva e, por extensao, dos bens e servigos. 

Norteiam esse conceito os princlpios da Dignidade Humana, da 

lnterdisciplinaridade, da lmparcialidade, da Participagao comunitaria, da Legalidade, 

da Moralidade, do Profissionalismo, do Pluralismo Organizacional, da 

Descentralizagao Estrutural e Separagao de Poderes, da Flexibilidade Estrategica, 

do Uso limitado da forga, da Transparencia e da Responsabilidade. 

2.3.2 As forgas policiais 

Nas palavras de SILVA (2008, p. 635), "A seguranga publica e, pais, uma 

fungao de polfcia". Com esta concepgao, todas as forgas policiais, tecnicamente 

preparadas, estao a imbuir os sadios princlpios constitucionais junto a sociedade 

brasileira. 

As fon;as de seguranga buscam aprimorar-se a cada dia e atingir niveis que 

alcancem a expectativa da sociedade como um todo, vestidos pelo respeito e a 
defesa dos direitos fundamentais do cidadao e, sob esta 6tica, compete ao Estado 

garantir a seguranga de pessoas e bens na totalidade do territ6rio brasileiro, a 

defesa dos interesses nacionais, o respeito pelas leis, a manutengao da paz e da 

ordem publica. 

Seguindo as linhas do constitucionalista, SILVA (2008) nos ensina o 

funcionamento das policias, e observa; 

A atividade de policia realiza-se de varios modos, pelo que a policia se 
distingue em administrativa e de seguranga, esta compreende a policia 
ostensiva e a policia judiciaria. A policia administrativa tern "por objeto as 
limitagoes impostas a bens juridicos individuais" (liberdade e propriedade). 
A policia de seguranga, em sentido estrito, e a policia ostensiva, que tern 
por objetivo a preservagao da ordem publica e, pois, "as medidas 
preventivas que em sua prudencia julga necessarias para evitar o dano ou o 
perigo para as pessoas". Mas, apesar de toda vigil2mcia, nao e possivel 
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evitar o crime, sendo, pais, necessaria a existencia de um sistema que 
apure os fatos delituosos e cuide da persegui<;:ao aos seus agentes. Esse 
sistema envolve as atividades de investiga<;:ao, de apura<;:ao das infra<;:6es 
penais, a indica<;:ao de sua autoria, assim como o processo judicial 
pertinente a puni<;:ao do agente. E ai que entra a policia judiciaria, que tern 
par objetivo precisamente aquelas atividade de investiga<;:ao, de apura<;:ao 
das infra<;:oes penais e de indica<;:ao de sua autoria, a fim de fornecer os 
elementos necessaries ao Ministerio Publico em sua fun<;:ao repressiva das 
condutas criminosa, par via de a<;:ao penal publica. ( ... ), (SILVA, 2008, p 
635,636), 

Atualmente as func;oes de prevenc;ao do crime, policiamento ostensivo e 

ressocializac;ao dos condenados estao divididas entre o Estado, a sociedade e a 

iniciativa privada. 

Entre as causas dessa deficiencia estao o aumento do crime, do sentimento 

de inseguranc;a, do sentimento de impunidade e o reconhecimento de que o Estado 

apesar de estar obrigado constitucionalmente a oferecer um servic;o de seguranc;a 

basico, nao atende sequer, as mfnimas necessidades especfficas de seguranc;a que 

formam a demanda exigida pelo mercado. 

Diversos acontecimentos tern nos provado que e impossfvel pensar num 

quadro de estabilidade com relac;ao a seguranc;a publica de tal maneira que se 

protegesse por completo dos efeitos da criminalidade em sentido amplo. Porem, isso 

nao significa que o Estado tenha de lavar as maos e conformar-se com o quadro, 

devendo, portanto, tomar medidas serias e rfgidas de combate a criminalidade e a 

preservac;ao da seguranc;a nacional, adotando novas soluc;5es tanto no quadro 

jurfdico e institucional como no operacional que estejam a altura da sofisticac;ao da 

criminalidade. 

Nao se pode sustentar em polfticas de combate a criminalidade deficitaria e 

que nao atingem o bern comum, em procedimentos lentos e sem eficacia, pois nao 

configuram respeito aos direitos fundamentais. 

Os investimentos em seguranc;a publica estao muitissimo aquem do que seria 

necessaria para se comec;ar a pensar em oferecer seguranc;a. Uma grande prova, e 

o crescimento dos gastos dos estados e municipios para combater a violencia em 

contraposic;ao aos investimentos federais que caem paulatinamente. 

A conseqOencia e que o numero de encarcerados cresce a cada dia, de 

maneira assustadora, sem que haja capacidade do sistema prisional em absorver 

esses exclufdos da sociedade. 



34 

0 deficit de nosso sistema prisional e titanico e, lamentavelmente o estado 

nao consegue disponibilizar novas vagas e, basta acompanhar os jornais, para que 

nossas perspectivas tornem-se, ainda mais desanimadoras. 

2.3.3 Responsabilidade do Estado 

Com o surgimento do chamado Estado de Direito, o poder de policia 

incorporou valores sociais, podendo a ser definido como a atividade administrativa 

que envolve o Estado na finalidade de impor limites e educar o exercfcio dos direitos 

e das liberdades dos cidadaos, objetivando, em proporct6es capazes de preservar a 

ordem publica, o atendimento aos valores minimos inerentes da convivemcia social, 

destacando-se a seguran9a publica, a saude, a dignidade e outros valores. 

Existe, contudo, uma reparti9ao de competencia nessa materia entre a Uniao 

e OS Estados, de tal sorte que 0 principia que rege e 0 de que 0 problema da 

seguran9a publica e de competencia e de responsabilidade de cada unidade da 

Federactao, tendo em vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do 

princfpio federative, como, alias, e da tradi9ao do sistema brasileiro. 

Quando a Constituictao atribui as policias federais competencia na materia, 

logo se ve que sao atribui96es em campo e questoes delimitadas e devida e 

estritamente enumeradas, de maneira que, afastadas essas areas especificadas, a 

seguran9a publica e de competencia da organizactao policial dos Estados, na forma 

mesma prevista no art. 144, §§ 4°, 5o e 6° da CF. 

Constituic;ao Federal, artigo 144, A seguranc;a publica, dever do Estado ( ... ). 
§ 4° As policias civis, dirigidas por delegados de policia de carreira 
incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as fungoes de policia 
judiciaria e a apurac;ao de infrac;oes penais, exceto as militares. 
§ 5° As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;oes 
definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 
§ 6° As policias militares e corpos de bombeiros militares, forc;as auxiliares e 
reserva do exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories 
(CONSTITUI9AO FEDERAL, 2009, p. 109-121). 

0 combate a violencia e parte de um contexte onde ha um clamor social 

intense tornando necessaria implementactao de uma serie de a96es governamentais 
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voltadas a SOIU<;ao desse problema, e obvio que a vontade polftica e social e o ponto 

de partida dessa luta. 

2.3.4 Finalidade da Seguranc;a Publica 

A Seguranc;a Publica e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 

incolumidade das pessoas e do patrimonio atraves da Polfcia Federal, da Policia 

Rodoviaria Federal, da Policia Ferroviaria Federal, das Polfcias Civis, das Policias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CF. art. 144). 

Ao analisar a realidade da relac;ao com a comunidade, ve-se que sao de certa 

forma constrangedoras as visoes de polfcia que a sociedade exterioriza. Qual sera o 

motivo? 0 que fazer para mudar? Que evidencias mostram que e a propria 

instituic;ao que desenvolve esse pensamento? 

Muito se tern falado sabre esta relac;ao, para muitos a policia se torna 

repressiva somente quando age com o usa da forc;a necessaria, para outros na sua 

essencia ela ja e repressiva e violenta. 

Para mudar o quadro e mostrar a verdadeira face das policias civis e 

militares, tem-se desenvolvido programas de integrac;ao entre as duas entidades de 

seguranc;a, com a sociedade e agentes. A policia comunitaria, que visa uma maior 

aproximac;ao dos mesmos com o objetivo principal de estarem, na relac;ao mutua, se 

ajudando. 

De urn lado a populac;ao ajuda com noticias e informac;oes, respeito e apoio. 

Em contra partida a policia demonstra seu carater preventive com base nas 

informac;oes e se possivel usa a repressao necessaria para o born desenvolvimento 

da seguranc;a de todos. 0 certo e que, como toda novidade o objetivo de trazer 

todos para essa filosofia de trabalho tern encontrado varios obstaculos, quer seja 

com agentes "bitolados" a forma de trabalho que desenvolvem, ou com a propria 

objec;ao da sociedade. 

A partir do momenta que todos compreenderem essa filosofia, a Sociedade e 

a instituic;ao policial andarao juntas, com objetivo unico de, com a reciprocidade de 

tratamento e informac;oes, mudarem a atual realidade criminal brasileira. 
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2.4. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL 

A responsabilidade constitucional esta delineada nos artigos da CF e Leis 

infraconstitucionais. Significa dizer, que e a interpreta<;ao e analise das normas 

constitucionais. Tais normas sao compreendidas como o apice da piramide 

normativa de uma ordem jurfdica, consideradas Leis Supremas de um Estado 

Soberano e tem por finalidade regulamentar as responsabilidades e delimitar o 

poder estatal, alem de garantir os direitos considerados fundamentais a todo e 

qualquer cidadao. 

Estas normas se encontram na Carta Magna, Constitui<;ao Federal Brasileira, 

ou ainda, como dizia Ulisses Guimaraes, "Constitui<;ao Cidada". 

2.4.1 Uniao 

A Republica Federativa do Brasil por for<;a do art. 1° da CF e form ada pel a 

uniao indissoluvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, que possuem 

autonomia polftica e financeira. A soberania e prerrogativa da Uniao e somente esta 

pode representar o pais no exterior e junto aos organismos internacionais. 

Parafraseando as considera<;oes de MEIRELLES se denota o conceito de 

Estado. Aqui entendido como Brasil: 

0 Estado e constituido de tres elementos originarios e indissociaveis: Povo, 
Territ6rio e Governo soberano. Povo e o componente humano do Estado; 
Territ6rio, a sua base fisica; Governo soberano, o elemento condutor do 
Estado, que detem e exerce o poder absoluto de autodeterminac;ao e auto
organizac;ao emanada do povo. Nao ha nem pode haver Estado 
independente sem Soberania, isto e, sem este poder absoluto, indivisivel e 
incontrastavel de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade livre de 
seu povo e de fazer cumprir as suas decis5es inclusive pela forc;a, se 
necessaria. A vontade estatal apresenta-se e se manifesta atraves dos 
denominados Poderes de Estado [(Meirelles (2009, p. 61 ). 

A Constitui<;ao Federal impoe limita<;oes aos poderes dos Estados-membros 

da Uniao que nao poderao legislar sabre direito penal, processual, eleitoral, entre 

outras materias, salvo mediante autoriza<;ao de Lei complementar em atendimento 

ao art. 22, paragrafo unico da CF. 
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2.4.2 Estados 

No texto de Meirelles, encontramos a definic;ao do conceito de Estado; 

0 conceito de Estado varia o angulo em que e considerado. Do ponto de 
vista sociol6gico, e corporac;;ao territorial dotada de um poder de mando 
originario (Jellinek); sob o aspecto politico, e comunidade de homens, fixada 
sobre um territ6rio, com potestade superior da ac;;ao, de mando e de 
coerc;;ao (Malberg); sob o prisma constitucional, e pessoa juridica territorial 
soberana (Biscaretti di Ruffia); na conceituac;;ao do nosso C6digo Civil, e 
pessoa juridica de Dire ito Publico Interne (art. 41, 1). Como ente 
personalizado, o Estado tanto pode atuar no campo do Direito Publico como 
no do Direito Privado, mantendo sempre sua unica personalidade de Direito 
Publico, pois a teoria da dupla personalidade do Estado acha-se 
definitivamente superada (MEIRELLES, 2009, p 61) 

0 poder do Estado e uno e indivisfvel, mas encontra-se dividido em fungoes 

que tem par objetivo facilitar a administrac;ao da Federac;ao e atender as 

necessidades dos brasileiros e estrangeiros residentes no pafs para a construc;ao de 

uma sociedade justa e fraterna. 

0 Estado pode ser entendido como sendo pessoa jurfdica soberana que 

realiza seus objetivos par meio da administrac;:ao publica. Os 6rgaos e as pessoas 

que integram a administrac;ao publica sao responsaveis pela realizac;ao dos 

objetivos elaborados pelo Poder Executive, que devem estar voltadas para as 

necessidades da populac;ao, entre elas: seguranc;a, justic;a, saude, habitac;:ao e 

educac;:ao, as quais sao essenciais para o desenvolvimento de uma nac;ao livre e 

soberana. 

Devido a especializac;ao dos diversos setores da administrac;ao esta pode ser 

dividida em dais grandes grupos: a administrac;ao publica direta e a administrac;ao 

publica indireta. A primeira ainda pode ser subdividida: administrac;ao publica civil e 

administrac;ao publica militar. Os Estados-membros, o Distrito Federal e os 

Municfpios tambem possuem sua administrac;:ao publica direta e indireta, sendo que 

a administrac;ao publica militar existe apenas no Distrito Federal e nos Estados

membros sendo representada pelas Forc;as Auxiliares. 

Os integrantes da administrac;:ao militar estadual sao regidos em regra par 

regulamentos disciplinares e normas estaduais esparsas. 
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Em geral, os Estados por meio de suas AssembiE~ias Legislativas deveriam 

criar estatutos que regulamentassem as atividades dos servidores e da propria 

administra9ao militar. 

As for9as policiais, com a qualifica<faO militar, exercem atividades 

eminentemente de carater civil, que tem por objetivo assegurar ao cidadao os 

direitos e garantias previstas na CF, entre eles o dire ito a vida, a liberdade, a 
seguran(fa, a propriedade. 

A administra(fao publica militar e um ramo especializado da administra(fao 

publica e esta diretamente subordinada ao chefe do Poder Executivo (federal ou 

estadual), sujeitando-se aos principios legais e marais. 

0 art. 37, caput, da CF, estabelece que, "A administra9ao publica direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios obedecera aos principios de Legalidade, lmpessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiencia e tambem, ao seguinte: ( ... )" (C.F.2009, p. 40). 

Antes do advento da CF de 1988, os principios enumerados no art. 37 nao 

tinham previsao constitucional, mas eram defendidos pela doutrina que entendia que 

o administrador publico deve pautar seus atos pelo principia da legalidade e da 

moralidade em busca do interesse publico e do bem comum. 

0 administrador publico civil e militar (federal ou estadual) que exerce fun(fao 

de elevada importancia para a coletividade deve observar os principios 

constitucionais enumerados no art. 37, caput, da CF, sob pena de nulidade do ato 

praticado e de responsabilidade funcional, podendo ser punido inclusive com a 

perda do cargo. 

A seguran9a publica e a seguran9a nacional possuem uma importancia 

relevante no Estado de Direito. Os integrantes das for9as de seguran9a devem ser 

os guardioes dos direitos e garantias fundamentais do cidadao, observando no 

desenvolvimento de suas atividades os preceitos enumerados no art. 37, caput, da 

CF. 
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2.4.3 Municfpios 

Os municfpios par disposi<;:ao do texto constitucional (Cap. IV, art. 29 - 31) 

possuem uma autonomia limitada, que impede a possibilidade da existencia de um 

Poder Judiciario Municipal e a organiza<;:ao de uma for<;:a propria de seguran<;:a 

publica com atribui<;:oes de policia ostensiva e judiciaria. A Guarda Municipal par 

for<;:a do art. 144, § 7. 0
, da CF, nao pode exercer atribui<;:oes que sao privativas da 

Poll cia Militar e Policia Civil. 

Os Municfpios par limita<;:ao constitucional que podera ser modificada par 

meio de Emenda Constitucional nao participam do sistema de seguran<;:a publica, o 

que impede uma maior participa<;:ao em assunto de relevante interessante da 

popula<;:ao que sofre com o aumento da violencia. Par disposi<;:ao da CF somente a 

Uniao e os Estados sao os responsaveis pela preserva<;:ao da ordem publica, em 

seus aspectos seguran<;:a publica, tranqOilidade e salubridade, inclusive na area dos 

Municfpios. 

2.5. COMPETENCIA DA SEGURANc;A PUBLICA 

Ao analisar com maior profundidade o artigo 144 da Constitui<;:ao Federal, 

denota-se as competencias dos 6rgaos estatais, ou seja, dentro das unidades 

federativas cada ente policial com suas delimita<;:oes regidas pelo referido artigo. 

Cabe aos Estados organizar a seguran<;:a publica. Tanto e de sua 

responsabilidade primaria o exercfcio dessa atividade que, se nao a cumprirem 

devidamente, podera haver ocasiao de interven<;:ao federal, par termo a grave 

comprometimento da ordem publica. 

Art. 144 - A seguran<fa publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preserva(fao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - policia federal; 
II- policia rodoviaria federal; 
Ill -poll cia ferroviaria federal; 
IV - policias civis; 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. (C.F, 2009, p.109-
110) 
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Entao, quando a Constitui<_;:ao determina que a lei disciplinara a organiza<_;:ao e 

o funcionamento dos 6rgaos responsaveis pela seguran<_;:a publica, de maneira a 

garantir eficiencia de suas atividades, isso significa basicamente lei estadual, mas 

tambem a lei federal, nos estritos limites de sua competencia, relativamente as 

polfcias federais (federal, rodoviaria e ferroviaria), ressalvada, e clara, a competencia 

da Uniao para estabelecer as normas gerais mencionadas nos art. 22, incise XXI e 

art. 24, incise XVI, respectivamente sabre as polfcias militares e as polfcias civis. 

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 
I- direito civil, ( ... ) 
II - desapropriac;ao; 
( ... ) 
XXI - normas gerais de organizac;ao, efetivos, materials belicos, garantias, 
convocac;ao e mobilizac;ao das policias militares e corpos de bombeiros 
militares; 
( ... ) 
Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I- direito tributario, ( ... ) 
II -juntas comerciais; 
( ... ) 
XVI - organizac;ao, garantias, direitos e deveres das policias civis. 

Em nenhum momenta a lei faculta aos municfpios legislar sabre o tema 

seguran<_;:a publica, pois se trata de materia constitucional, de competencia exclusiva 

da Uniao. 

2.5.1 Polfcias Federais 

As polfcias federais estao citadas no artigo 144, incises I, II e Ill da C.F. 

A policia federal. Destinam-se: ( 1) a apurar infrac;oes pen a is contra a ordem 
politica e social (nao contra a ordem publica, note-se) ou em detrimento de 
bens, servic;os e interesses da Uniao ou de suas entidades autarquicas e 
empresas publicas, assim como outras infrac;oes cuja pratica tenha 
repercussao interestadual ou internacional e exija repressao uniforme, 
segundo se dispuser em lei; (2) prevenir e reprimir o trafico ilicito de 
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuizo 
da ac;ao fazendaria e de outros 6rgaos publicos nas respectivas areas de 
competencia; "contrabando" e "descaminho" sao duas modalidades de 
crimes parecidas, mas nao identicas, embora comumente se chame tudo de 
"contrabando"; este consiste na introduc;ao no territ6rio nacional ou na 
retirada dele de mercadorias proibidas; se se proibe a importac;ao ou 
exportac;ao de determinada mercadoria no interesse da politica econ6mica 
mas alguem, assim mesmo, atravessa as fronteiras nacionais com tal 
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mercadoria, ai esta cometendo o crime de contrabando; se essa pessoa, no 
entanto, introduz ou retira mercadoria cuja importac;ao ou exportac;ao e 
permitida mediante pagamento de tributes mas, no caso, elide o fisco e nao 
paga o impasto pertinente, entao comete o crime de descaminho; (3) 
exercer as func;oes de policia maritima, aeroportuaria e de fronteiras; (4) 
exercer, com exclusividade, as func;oes de policia judiciaria da Uniao.Policia 
Rodoviaria Federal e Policia Ferroviaria Federal. Destinam-se, na forma da 
lei, ao patrulhamento ostensive, respectivamente, das rodovias e ferrovias 
federais. S6 das federais, porque o patrulhamento das rodovias e ferrovias 
estaduais e materia de competemcia das Policias dos Estados (SILVA. 
2008, p. 637 - 638). 

No referido artigo constitucional estao delineadas as atribui<;6es funcionais da 

Policia Federal. Cabe lembrar que a competencia de atua<;ao e em todo o territ6rio 

nacional. 

2.5.2 Policias Estaduais 

0 texto Constitucional, no artigo 144, incisos IV e V, nos trazem o referencial 

para as Policias Estaduais. 

Sao Policias Estaduais, responsaveis pelo exerc1c1o das func;oes de 
seguranc;a publica e de policia judiciaria: a Policia Civil, a Policia Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar. Aos Estados competem suas organizac;ao e 
manutenc;ao, obseNadas, porem, normas gerais federais de organizac;ao, 
garantias, direitos e deveres das Policias Civis (art.24, XVI), assim como de 
organizac;ao, efetivos, material belico, garantias, convocac;ao e mobilizac;ao 
das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
Os integrantes das Policias Civis sao seNidores estaduais civis (art. 39-41 ), 
enquanto os Policiais Militares e Corpos de Bombeiros Militares constituem 
categorias de seNidores militares (art. 42) (SILVA, 2008, p. 638). 

Destarte, as policias Estaduais tern sua competencia de atua<;ao em territ6rio 

estadual, sob o controle do chefe do Poder Executivo estadual. 

2.5.3 Policias Municipais 

Sao chamadas comumente de Guarda Municipal. Os legisladores da 

assembleia constituinte de 1988 nao recepcionaram tal materia. Quem nos traz a 
luz, neste sentido e Jose Afonso da Silva em suas considera<;oes a Constitui<;ao 

(2008): 



42 

Os constituintes recusaram varias propostas no sentido de instituir alguma 
forma de Pollcia Municipal. Com isso, os Municipios nao ficaram com 
nenhuma responsabilidade especifica pela seguranc_;:a publica. Ficaram com 
a responsabilidade por ela na medida em que sendo entidades estatais nao 
podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa func_;:ao. 
Contudo, nao lhes autorizou a instituic_;:ao de 6rgao policial de seguranc_;:a, e 
menos ainda pollcia judiciaria. 
A Constituic_;:ao apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir Guardas 
Municipais destinadas a protec_;:ao de seus bens, servic_;:os e instalac_;:oes, 
conforme dispuser a lei. Ai, certamente, esta uma area que e de seguranc_;:a 
publica: assegurar a incolumidade do patrimonio municipal, que envolve 
bens patrimoniais, mas nao e de pollcia ostensiva, que e func_;:ao da Policia 
Militar. Por certo que nao lhe cabe qualquer atividade de policia judiciaria e 
de apurac_;:ao de infrac_;:oes penais, que a Constituic_;:ao atribui com 
exclusividade a Pollcia Civil (art. 144, § 4°), sem possibilidade de delegac_;:ao 
as Guardas Municipais. 
Quanto as fungoes auxiliares de policiamento ostensive, s6 serao 
admissiveis aquelas que se refiram a aspectos estaticos, como atendimento 
e orientac_;:ao em postos policiais da Policia Militar e sob a direc_;:ao desta. 
Tem sido admitidos tambem convenios sobre a municipalizac_;:ao do transito, 
desde que isso nao importe transferir aos Municipios o policiamento 
respective, reservado a Policia Militar. Mesmo essa possibilidade tem sido 
contestada por alguns autores de nomeada, como e o caso de Di6genes 
Gasparini, para quem a prestac_;:ao dos servic_;:os de transito pelo Municipio 
ou por uma de suas empresas nao tem como ser legitimamente sustentada: 
"Nao ha qualquer valia no fato de que seu desempenho, nessa area, 
decorre de convenio celebrado com o Estado-membro, que, por esse 
instrumento, lhe transferiu dita responsabilidade do policiamento ou 
fiscalizac_;:ao de transito. A municipalizac_;:ao desses servic_;:os, porque 
violadora do que prescreve o ordenamento juridico, nao pode ser aceita, 
devendo os convenios que a permitiram ser denunciados". Entendemos, 
porem, que desde que seja reservado a Pollcia Militar o policiamento do 
transito, os convenios sao legitimos. 
0 certo e que as Guardas Municipais nao tem competencia para fazer 
policiamento ostensive nem judiciario, nem e o pronunciamento da 
jurisprudencia, segundo a qual as Guardas Municipais sao incompetentes 
para atos de policia, considerando irregular a conduc_;:ao por guardas 
municipais para autuac_;:ao em flagrante, bem como o auto de prisao em 
flagrante dai decorrente, conforme ac6rdao da sa Camara criminal de T JSP 
na Ap. 124.767-3/5. fundamenta-se o v. ac6rdao em lic_;:oes do Des. Alvaro 
Lazzarini e de Toshio Mukai, este dizendo que "o Municipio nao pode ter 
Guarda que substitua as atribuic_;:oes da Pollcia Militar, que s6 pode se 
constituida pelos Estados, Distrito Federal e Territ6rio". 0 ac6rdao, ainda, 
da conta de um clima de animosidade existente entre a Pollcia legitima e 
autentica - qual seja, a Pollcia Militar do Estado de Sao Paulo - e 
integrantes da Guarda Municipal de Americana, para concluir: "Diga-se, 
desde logo, com todas as letras, que Guarda Municipal nao constitui 
segmento de seguranc_;:a publica, nao sendo licita qualquer ac_;:ao buscando a 
repressao a criminalidade. Esta, repete-se, pertence as Pollcias, e Guarda 
Municipal nao e Policia" (SILVA, 2008, p. 638- 639). 

Na Capital do Estado do Parana a Guarda Municipal esta sob o controle do 

chefe do Poder Executive, ou seja, o Prefeito. 

Certamente, esta e uma area que requer muitos debates para legalizar os 

trabalhos da Polfcia Municipal. Todo o auxilio no setor de seguranc;a e bern vinda. 
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2.6. CONFLITO DE COMPETENCIA 

Na literatura encontro o autor Hely Lopes Meirelles (2009), em sua concep<;ao 

de competencia nos mostra citando TACITO (1959, p. 27); 

Competencia - Para a pratica do ato administrative a competencia e a 
condic;ao primeira de sua validade. Nenhum ato - discricionario ou 
vinculado - pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de 
poder legal para pratica-lo. 
Entende-se por competencia administrativa o poder atribuido ao agente da 
Administrac;ao para o desempenho especifico de suas fungoes. A 
competencia resulta da lei e por ela e delimitada. Todo ato emanado de 
agente incompetents, ou realizado alem do limite de que dispoe a 
autoridade incumbida de sua pratica, e invalido, por lhe faltar urn elemento 
basico de sua perfeic;ao, qual seja, o poder juridico para manifestar a 
vontade da Administrac;ao. Dai a oportuna advertencia de Caio Tacito de 
que "nao e competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de 
Direito". Mas a outorga de competencia expressa a determinado agente 
importa deferimento implicito, a esse mesmo agente dos meios necessaries 
a integral realizac;ao dos fins previstos pela norma. Sao os chamados 
poderes implicitos. 
A competencia administrativa, sendo urn requisite de ordem publica, e 
intransferivel e improrrogavel pela vontade dos interessados. Pode 
entretanto, ser delegada e avocada, desde que o permitam as normas 
reguladoras da Administrac;ao. Sem que a lei faculte essa deslocac;ao de 
func;ao nao e possivel a modificac;ao discricionaria da competencia, por que 
ela e elemento vinculado de todo ato administrative, e, pois, insuscetivel de 
ser fixada ou alterada ao nuto do administrador e ao arrepio da lei 
(MEIRELLES, 2009, p. 154). 

Neste sentido SILVA (2002, p.477) define: "Competencia e a faculdade 

juridicamente atribufda a uma entidade ou a um 6rgao ou agente do Poder Publico 

para emitir decisoes. Competencias sao as diversas modalidades de poder de que 

se servem os 6rgaos ou entidades estatais para realizar suas fun<;6es". 

No servi<;o publico significa dizer que a lei sempre vai estabelecer os liames a 

serem seguidos, por meio de seus aplicadores. 

2.6.1 Polfcia Civil do Estado do Parana 

Um breve relata dos (154) cento e cinqOenta e quatro anos da institui<;ao 

Policial Civil do Parana. 

Segundo STRAUBE (2005) nos fala em seu livro "Polfcia Civil 150 Anos"; 
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A hist6ria da atividade policial civil no atual territ6rio do Parana pode ser 
enfocada em tres momentos: da epoca do descobrimento do Brasil no 
periodo de Capitania de Sao Vicente e de Santo Amaro ate 1693, quando 
foi criada a justiga na vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em 1709 
como Comarca componente da Capitania de Sao Paulo e posteriormente da 
Provincia de Sao Paulo ate 1853 e dessa data, com a elevagao da Comarca 
de Coritiba a provincia do Parana, emancipada politicamente, ate a 
atualidade (STRAUBE, 2005, p. 22). 

A Polfcia Civil e a Polfcia Militar estao subordinadas ao Chefe do Executive 

Estadual, na pessoa do Governador do Estado, Primeiro escalao de comando. 0 

Governador, par meio de suas atribuic;oes legais, delega poderes de comando ao 

Secretario de Seguranc;a Publica e este delega poderes ao Delegado Geral. 

Atualmente, a Polfcia Civil do Estado do Parana e dirigida pelo Delegado 

Geral da Polfcia Civil, e o Delegado Adjunto, ambos desenvolvem os servic;os 

publicos de sua competencia, basicamente, atraves dos Distritos Policiais e 

Delegacias de Policia. As delegacias distribuidas pelo territ6rio estadual sao, nas 

suas circunscric;oes, o centro das investigac;oes e dos demais atos de policia 

judiciaria e pontos de atendimento e protec;ao a populac;ao. Sao 13 Distritos Policiais 

na Capital e 375 Delegacias Policiais no Interior do Estado. 

Em apoio as delegacias distritais, surgiram as delegacias especializadas, 

decorrentes do desenvolvimento da atividade criminosa que tambem se 

especializou, organizou-se em quadrilhas e estendeu as suas ac;oes par largas 

faixas territoriais. As principais delegacias especializadas reprimem o tratico de 

entorpecentes, o roubo e o furta, inclusive de autom6veis, as fraudes ou 

defraudac;oes, sendo certa a inclusao das delegacias de homicfdios dentre essas 

unidades pela importancia do bem jurfdico protegido que e a vida humana. Entre as 

especializadas do Parana se destacam: Delegacia Antit6xico; Delegacia da Mulher; 

Delegacia de Protec;ao ao Meio Ambiente; Delegacia de Explosives, Armas e 

Munic;oes; Delegacia de Estelionato e Desvio de Carga; Delegacia de Delitos de 

Transite; Delegacia de Crimes contra a Economia e Protec;ao ao Consumidor; 

Delegacia do Adolescente; Delegacia de Furtos e Roubos; Delegacia de Furtos e 

Roubos de Vefculos; Delegacia de Homicidios; Constatac;ao cientffica. 
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As perfcias criminalfstica e medico-legal integram as atividades da polfcia 

judiciaria, por for<;a do perfeito entrosamento que deve haver entre o investigador 

policial e o investigador cientifico, para a elucidartao dos crimes. 

No Parana, entretanto, o segmento tecnico-cientifico nao pertence a estrutura 

da Polfcia Civil. Uma repartirtao denominada, impropriamente, de Polfcia Cientffica 

(Canst. Federal, art. 144, I a V) coordena os institutes de identificartao e de perfcias. 

Nao poderia faltar neste t6pico, a obsrvartao aos artigos referentes a 
seguranrta publica em nossa Constituirtao Estadual. 

Art. 46 - A Seguranc;:a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos e exercida, para a preservac;:ao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgao: 
I - Policia Civil; 
II - Policia Militar; 
Ill- Policia Cientifica. 
Paragrafo unico - 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar. 

Totalizando seis artigos pertinentes ao tema que trata da Seguranrta Publica 

em nosso Estado, dos artigos 46 ao 51 da Constituirtao do Estado do Parana. 

2.6.2 Operart6es Especiais 

Existem unidades especializadas de apoio operacional para pronto emprego 

nas situart6es em que as demais unidades policiais necessitem de reforrtos durante 

diligencias ou pris6es de marginais, principalmente, em areas de criminalidade 

violenta. 

Essas unidades de operart6es especiais, como a FERA - Forrta Especial de 

Repressao Anti-t6xico, COPE - Centro de Operart6es Policiais Especiais e o 

T.I.G.R.E. - Tatico lntegrado de Grupos de Repressao Especiais, pelo prepare 

profissional para as situart6es de risco e a presenrta permanente na linha de frente 

dos confrontos com a criminalidade, tendem a desenvolver urn forte compromisso 

institucional e grande devotamento a causa da sociedade. 
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2.6.3 Policia Militar 

Sao denominadas policias militares no Brasil as for<:(as de seguran9a publica 

de cada uma das unidades federativas que tem por fun{fao primordial a policia 

ostensiva e a preserva9ao da ordem publica nos Estados brasileiros e no Distrito 

Federal (artigo 144 da Constitui<fao Federal de 1988). Subordinam-se, juntamente 

com as policias civis estaduais, aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal 

(art. 144 § 6° da Constitui{fao Federal de 1988). 

Destarte, acresce Silva (2008); 

Normas gerais de organiza<;:ao etc. das Policias Militares. As policias 
Militares e Corpos de Bombeiros sao for<;:as da seguran<;:a publica de 
competencia des Estados (art.144, §§ 5° e 6°). A Constitui<;:ao da 
competencia a Uniao para legislar sabre elas, nos termos do incise em 
comentario, vista serem for<;:as auxiliares e reserva do Exercito, havendo 
assim, necessidade de se impor a elas competencia, estrutura, organiza<;:ao, 
efetivos, instru<;:ao, armamento, justi<;:a e disciplina que lhes importem um 
centrale geral. A prop6sito vigora o Decreta lei 667, de 2. 7.1969 (SILVA, 
2008, p. 270). 

Corroboro com o autor no sentido de que sao for9as auxiliares e reserva do 

Exercito Brasileiro e integram o Sistema de Seguran9a Publica e Defesa Social 

brasileiro. Seus integrantes sao chamados de militares dos Estados, assim como os 

membros dos Corpos de Bombeiros Militares. Gada Polfcia Militar estadual e 

comandada por um oficial superior do posto de coronel, chamado de Comandante

Geral. 

Como co-irma da Policia Civil, mantem nos mesmos moldes, grupos especiais 

de repressao a criminalidade tais como, GOE - Grupamento de Operac;oes 

Especiais, CHOQUE - Companhia do Choque, RONE - Rondas Ostensivas de 

Natureza Especiais. 

2.6.4 Guarda Municipal 

Estas sao umas especies de Agencias de Seguranc;a Administrativas 

Municipais uniformizadas que cuidam da protec;ao dos bens, servic;os e instalac;oes 

das municipalidades brasileiras, portanto, patrimoniais. 
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Subordinam-se aos Prefeitos e agem de acordo com o inciso 8°, do Art. n° 

144, da Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil. 

As Guardas Municipais podem ser criadas a partir de uma Lei Complementar 

Municipal, onde seja especificada as atribui<;6es dela e sua estrutura funcional, o 

que ela protegera e a quem ela estara subordinada, definir abertura de concurso 

para compor o quadro de comandantes e 'policiais' necessaries para o 

funcionamento desta guarda municipal. 

2.6.5 Conselhos Municipais de Seguran<;a Comunitaria 

Geralmente os medos provem de fatores conhecidos. Assim, a maior parte 

das pessoas sabe o que temem. Algumas vezes, porem, eles sao aparentemente 

irreais, ou seja, nao se sabe de onde vem e porque nasce esta sensa<;ao: e como 

uma premoni<;ao, quando se sabe que algo esta ali ou vai acontecer, mas nao se 

consegue definir. 

Neste adagio, SILVA (2008); 

Os Municipios, contudo, tem dado importante colaboragao ao Estado no 
campo de seguranga publica, fornecendo materials, im6veis, reforma de 
im6veis, conservagao de im6veis destinados tanto a Policia Civil como a 
Policia Militar, alem de fornecer ate viaturas e combustiveis. Cumprem eles, 
assim, suas responsabilidades no que se refere a prestagao dos servigos de 
seguranga publica, especialmente em face de deficiencias do Estado. 
Muitos convenios sao feitos nesse sentido. 
Um campo em que a atuagao dos Municipios pode ser importante esta na 
formagao de Conselhos Municipals de Seguranga; mas a Constituigao nao 
os preve. Muitos deles ja o fizeram. Nem sempre tem funcionado bern, 
porque, sendo comunitarios, ficam muito na dependencia da disponibilidade 
da comunidade, que nem sempre esta motivada para o exercicio dessa 
fungao. 0 Estado de Sao Paulo tem hoje cerca de 800 Conselhos de 
Seguranga Comunitaria - CONSEGs, formados pela comunidade. Tirando 
momentos em que alguns foram utilizados politicamente, o certo e que a 
maioria deles tem contribuido para a melhoria dos servigos de seguranga 
publica. Ai esta urn filao importante, onde os Municipios podem oferecer 
grande contribuigao ao Estado na fungao de prestar seguranga publica a 
populagao, que e, basicamente, formada pela comunidade local, municipal 
(SILVA, 2008, p. 640). 

Em linhas gerais coaduno com o autor, mas, ainda teremos de conviver por 

alguns anos nos adaptando as dificuldades ate a aplica<;6es de projetos delineados 

neste sentido. 
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2.7. MUNICiPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

Rio Branco do Sui e urn Municipio do Estado do Parana e faz parte da Regiao 

Metropolitana da capital do estado, Curitiba. 

Vista parcial de Rio Branco do Sui 

De acordo com o site da Prefeitura do Parana, alega-se que possivelmente o 

atual municipio de Rio Branco do Sui tenha tide sua origem em urn arraial formado 

ao Iongo de alguma jazida aurifera. 

Em assim sendo, afirma-se ser nas suas riquezas minerais que se encontra 

sua propensao maier na extra(_{ao do cimento e da cal, sendo que possui atualmente 

algumas fabricas de minerios. Entre as riquezas naturais, cabe citar a Gruta de 

Lancinhas com urn comprimento de 350 metros, percorridos pelo Ribeirao Lancinhas 

que no final do nivel se transforma em cascata, possuindo inumeras galerias sendo 

a maier e a mais bonita a Galeria de Cristais. 

2.7.1 A Cidade 

Rio Branco do Sui e urn municipio brasileiro do Estado do Parana. Sua 

popula(_{ao em 2007 era de 31.486 habitantes. Sua popula(_{ao foi estimada pelo 

IBGE (site) em 2008, num total de 32.815 habitantes. A vila foi fundada par 



49 

mineradores de ouro, no seculo XIX, com o nome de Votuverava, e seu inicio se 

deve a devo<;ao a Nossa Senhora do Amparo. Fica a 28 km de distancia da Capital 

do Estado 

2.7.2 Hist6rico 

0 povoamento dos Campos Gerais de Curitiba, por volta de 1660, teve sua 

origem nos trabalhos de minera<;ao, na procura de ouro, nas pesquisas dos 

garimpos realizados por mineradores bandeirantes, vicentistas e portugueses. 

Os mineradores bandeirantes estabeleciam-se em arraiais, sendo que muitos 

desses arraiais serviram de base para o surgimento de pequenos povoados que, 

com o decorrer dos anos, transformaram-se em Vilas e Cidades. 0 atual municipio 

de Rio Branco do Sui, segundo consta, tambem teve sua origem num desses 

arraiais formados ao Iongo de alguma jazida aurffera. 

0 povoado surgiu efetivamente por volta de 1790 e sua primitiva 

denomina<;ao foi a de Nossa Senhora do Amparo de Vutuverava. 

Em 1825, o padre Antonio Teixeira Camello, em nome do povo da localidade, 

expressava ao Bispo e ao governo da Provincia de Sao Paulo, a importancia da 

cria<;ao da Freguesia de Nossa Senhora do Amparo de Vutuverava, cujo apelo, no 

entanto, nao foi atendido. 

Somente depois da instala<;ao da Provincia do Parana, ocorrida em 1853, 

separada da de Sao Paulo, e que a Capela Curada de Nossa Senhora do Amparo 

de Vutuverava foi elevada a categoria de Freguesia, no municipio de Curitiba. 

2.7.3 Leise Decreta do Municipio 

Em conformidade com a lei provincial n° 67, de 23 de maio de 1861, a sede 

da Freguesia de Votuverava como ficou sendo conhecida, foi transferida para os 

terrenos doados por Domingos Costa, situados na localidade de Assunguy de Cima. 

Pela lei provincial n° 255, de 16 de mar<;o de 1871, a sede da Freguesia foi 

novamente mudada, voltando a primitiva povoa<;ao de Votuverava. 

Em 1876, a Freguesia de Votuverava foi elevada a categoria de vila. 
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Pela lei n° 733, de 21 de fevereiro de 1908, a sede do municipio de 

Votuverava foi transferida para a povoac;ao denominada Rocinha, passando a 

denominar-se "Rio Branco". 

Em 1938, o municipio de Rio Branco foi extinto; em 30 de dezembro de 1943, 

em decorrencia do decreta-lei n° 199, como distrito do municipio de Cerro Azul, 

voltou a denominar-se Votuverava; em 1947, foi novamente elevado a categoria de 

municipio, com a denominac;ao de Rio Branco do Sui. 

A denominac;ao de Rio Branco do Sui, dada ao municipio, represente uma 

homenagem ao estadista brasileiro Jose Maria da Silva Paranhos, o Barao do Rio 

Branco, e do "Sui", para diferenc;ar da cidade de Rio Branco, Capital do Estado do 

Acre. 

Elevado a categoria de vila com a denominac;ao de Votuverava, pela lei 

provincial n.0 262, de 03-04-1871, desmembrado de Curitiba. Sede na povoac;ao de 

Votuverava. 

Constituido do distrito sede. 

Suprimida, por lei provincial n.0 440, de 11-05-1875. 

Restaurada, pela lei provincial n.0 448, de 24-03-1876, Reinstalada em 14-05-

1879. 

Pela lei estadual n.0 733, de 21-02-1908, o municipio de Votuverava passou a 

denominar-se Rio Branco. 

Em divisao administrativa referente ao ano de 1911, o municipio ja 

denominado Rio Branco e constituido do distrito sede. 

Em divis6es territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1936, o municipio e 

Constituido do distrito sede. 

Pelo decreta-lei estadual n.0 7573, de 20-10-1938, o municipio de Rio Branco 

foi extinto, sendo seu territ6rio anexado ao municipio de Cerro Azul. 

No quadro fixado para vigorar no periodo de 1939-1943, o distrito de Rio 

Branco figura no municipio de Cerro Azul. 

Pelo decreta-lei estadual n.0 199, de 30-12-1943, o distrito de Rio Branco 

passou a denominar-se Votuverava. 
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Elevado novamente a categoria de municipio com a denomina9ao de Rio 

Branco do Sui, pela lei estadual n.0 2, de 10-10-1947, desmembrado de Cerro Azul. 

Sede no antigo Distrito de Votuverava. Constitufdo do Distrito sede. 

Em divisao territorial datada de 1-VII-1950, o municipio e constitufdo do 

Distrito Sede. 

Pela lei estadual n. 0 790, de 14-11-1951, o distrito de A9ungui passa a 

pertencer ao municipio de Rio Branco do Sui, desanexado do municipio de Cerro 

Azul. 

Em divisao territorial datada de 1-VII-1960, o municipio e constitufdo de 2 

distritos: Rio Branco do Sui e A9ungui. 

Assim permanecendo em divisao territorial datada de 14-05-2001. 

Altera96es Toponfmicas Municipais: 

Votuverava para Rio Branco alterado, pela lei estadual n. 0 744, de 21-02-

1908. 

2.7.4 Polftica e Area Territorial 

Segundo os Indices apresentado pelo IPARDES (fonte TSE) no anode 2008, 

o numero de eleitores no municipio e de (23.612) vinte e tres mil e seiscentos e doze 

eleitores. 

No pleito eleitoral que se realizou em outubro do ano de 2008, com varies 

candidates ao cargo do Poder Executive Municipal, assumiu em janeiro de 2009, o 

entao candidate, Adel Rutz. Vencendo com folga os demais concorrentes. 

Segundo os informes do mesmo Institute, a area territorial e formada por 

oitocentos e dezesseis mil, setecentos e doze quil6metros de metros quadrados 

(816.712 Km2
), 

0 centro de Rio Branco do Sui, area urbana, esta localizada entre vales, 

constituindo uma parte singela da geografia local. 



52 

2.7.5 Populac;ao e Escolarizac;ao 

Com uma populac;ao estimada pelo IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatfsticas) de (32.815) trinta e dais mil, oitocentas e quinze habitantes. Com uma 

populac;ao economicamente ativa de (12.067) doze mil e sessenta e sete 

trabalhadores. Basicamente sua economia gira em torno da produc;ao de cimento 

em escala industrial (Grupo Votorantin), extrac;ao de minerio. 

No municipio atualmente, gira em torno de 8.000 (oito mil) alunos que estao 

matriculados na rede Municipal e Estadual de Ensino, cursando o Ensino 

Fundamental e Ensino Media. Nao existe nenhuma lnstituic;ao de Ensino Superior, 

Muitos que tern alguma oportunidade cursam faculdades e universidades em 

Curitiba que fica quase 30 km de distancia. 

2.7.6 Economia 

0 municipio tern uma populac;ao ativa em torno de 12.000 (doze mil) pessoas, 

dessas atualmente 10.000 esta com ocupac;ao, sejam trabalhando na area rural ou 

nas industrias instaladas no municipio, a principal delas e a de cimento. 

Sua urbanizac;ao chega a 68% e tambem existe uma grande taxa de pobreza 

que chega a 31% no municipio, isto contribui para que muitas pessoas nao 

consigam deixar esta realidade dura para tras, gerando em muitos casas violencia. 

2.7.7 Cidadao 

Cidadao e o habitante da cidade, entretanto esta definic;ao nao esclarece o 

conceito politico da palavra cidadao. Politicamente, cidadao e o habitante de um 

Estado livre, com direitos civis e politicos. A palavra e derivada de CIDADE

ESTADO, conceito hist6rico e politico, herdado dos gregos pelas civilizac;oes 

ocidentais. 

Na Grecia antiga havia varias cidades independentes, constituidas em 

Estados autonomos, que assim eram chamados par possuirem liberdade da 

administrac;ao publica e polftica. Cidadao era o habitante dessas cidades. 
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Vale ressaltar que nao sao apenas os direitos politicos que definem o 

cidadao, mas os direitos civis e sociais: de forma resumida, poderiamos dizer que os 

direitos de cidadania reunem os direitos politicos, civis e sociais. 

Conforme o arcabougo de conhecimento de SILVA (2002, p. 345) "Cidadao, 

no direito brasileiro, e o individuo que seja titular dos direitos politicos de votar e de 

ser votado e suas conseqOencias". 

Nesse viandar Silva (2008) continua; 

Os direitos do homem e do cidadao - 0 primeiro aspecto que nos chama a 
atenc;ao e 0 da cisao que 0 discurso juridico burgues fez entre 0 "homem" e 
o "cidadao", que refletiu na Declarac;ao de Direitos de 1789, que se chamou 
Declaration des Droits de I 'Homme et du Citoyen, na qual a expressao 
"direitos do homem" denota 0 conjunto dos direitos individuais, pois ela e 
profundamente individualista, assinalando a sociedade um fim que e 0 de 
servir aos individuos; enquanto a expressao "direitos do cidadao" significa o 
conjunto dos direitos politicos de votar e ser votado, como institutos 
essenciais a democracia representativa. 
A ideia de representac;ao, que esta na base do conceito de democracia 
representativa, e que produz a primeira manifestac;ao da cidadania que 
qualifica os participantes da vida do Estado- o cidadao, individuo dotado do 
direito de votar e ser votado- oposta a ideia de vassalagem, tanto quanto a 
de soberania aparece em oposic;ao a de suzerania. 
0 cidadao surge, assim, como o nacional a que se atribuem os direitos 
politicos (SILVA, 2008, p. 35). 

A concepgao de Direitos Humanos que derivou da criagao do Direito 

lnternacional dos Direitos Humanos procura fortalecer e estreitar as relag5es entre 

direitos individuais e direitos sociais, de modo a afirmar a indivisibilidade de todos os 

Direitos Humanos. Este e o entendimento universal do que e ser cidadao, apoiado 

num conjunto de direitos e deveres que definem a cidadania. 

Todo o cidadao tern direitos e deveres adquiridos a partir do seu nascimento 

sao os Direitos Civis, mas a grande parte da populagao brasileira ainda vivem no 

passado, pois nao sabem sabre estas leis que regem uma nagao soberana e 

constituida por um poder judiciario que rege estes direitos, isto pode e deve ser 

cobrado dos politicos que administram e tambem outros segmentos tais como 

juizes, policiais e a Sociedade em geral. 

Por exemplo, processar empresas pela demora no atendimento ou pelo nao 

cumprimento de contratos firmados e saber que o nao pagamento de impastos ou 

por produtos adquiridos a prazo pode ser cobrado na justiga pelos meios legais, isto 

qualquer pessoa deveria saber para se tornar um cidadao mais consciente. 
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No artigo 5°, da C.F. cabe<;alho e todos os incises, estao contidos os direitos 

individuais e coletivos dos cidadaos brasileiros. Lendo e avaliando esse artigo e 

possfvel ter referencias claras sabre os direitos e obriga<;6es que temos em rela<;ao 

a sociedade e n6s mesmos. 

Para lembrar, o artigo diz o seguinte: 

"Todos sao iguais perante a lei, sem distin<;ao de qualquer natureza 

garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no pais o direito a vida, a 
liberdade, a saude, a seguran<;a e a propriedade, nos termos seguintes": 

No inciso I do referido artigo come<;a: 

I - Homens e mulheres sao iguais em direitos e obriga<;6es, nos termos dessa 

Constitui<;ao; 

II - ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em 

virtude de lei; 

( ... ),segue seus (LXXVIII) setenta e oito incises. 

Entrando no C6digo Civil, Lei 10.406, de 1 0 de janeiro de 2002, que institui o 

Novo C6digo Civil, no Livre I que trata das Pessoas, art. 1° Toda pessoa e capaz de 

direitos e deveres na ordem civil; art. 2° A personalidade civil de pessoa come<;a do 

nascimento com vida; mas a lei poe a salvo, desde a concep<;ao, os direitos do 

nascituro6
. ( ... ) (NERY, 2002, p. 8), que regra as nossas vidas, desde o nascimento 

ate o falecimento, temos os direitos e liberdades assegurados na Constitui<;ao 

Federal de 1988. 

Enfim, essas duas areas dao as referencias claras de direitos e obriga<;6es a 

serem vividas e praticadas par qualquer cidadao dentro do limite do territ6rio 

nacional. 

2.7.8 Seguran<;a no Municipio 

A Estrutura atual na Delegacia de Polfcia Civil de Rio Branco do Sui, pode-se 

considerar precaria, e a quantidade de policiais civis e militares alocados atualmente 

e insuficiente para atender a demanda da popula<;ao, que sofre com a inseguran<;a 

ocasionada pelo constante crescimento do numero de roubos, homicidios e pelo 

6 Nascituro. E pessoa por nascer, ja concebida no ventre materno. 
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numero de mortes violentas relacionadas muitas vezes com o trafico de drogas e 

tambem pela impunidade encontrada pelos delatores junto a demora do judiciario 

em julgar. 

Segundo as prelegoes do atual Governador do Estado, Excelentfssimo Sr. 

Roberto Requiao, ainda para o mes de julho de 2009, sera inaugurada novas 

Unidade de Detengao em alguns municipios da Regiao Metropolitana de Curitiba e, 

conforme dito pelo representante do Poder Executive Estadual, a cidade de Rio 

Branco do Sui sera contemplada com uma nova Unidade de Detengao Feminina na 

mesma edificagao da atual Delegacia de Policia. 

A cidade de Rio Branco do Sui, nao escapa das estatfsticas de crescimento 

da violencia. 

Assim, conforme nos propusemos a pesquisar os ultimos (07) sete meses de 

registros realizados na Delegacia do Municipio de R.B.S., objetivando uma interagao 

policia comunidade, vamos tecer breves comentarios dos meses de outubro e 

novembro de 2008 e finalizando as comparagoes das pesquisas no mes de abril de 

2009. Nos anexos estao os dados completes de (07) sete meses sequenciais e os 

Relat6rios Gerencias de Presos referentes aos Municipios de R.B.S., Antonina, 

Araucaria, Campo Magro e Cascavel, emitidos em 21/05/2009. 

Observando os {126) cento e vinte seis boletins registrados do mes de 

outubro de 2008, gerando (140) cento e quarenta ocorrencias e (20) vinte fatos, 

dispostos em ordem decrescente: (38) trinta e oito extravio ou perda de documentos 

sem ilicitude, (22) vinte e dois furta simples, (15) ameaga (13) treze a apurar, (1 0) 

dez difamagao, (08) oito lesao corporal, (07) sete roubo, (06) seis extravio ou perda 

de objeto sem ilicitude, (04) quatro porte ilegal de arm a de fogo/uso permitido, (04) 

quatro dano, (02) dois violencia domestica e familiar, (02) dois estelionato, (02) dois 

homicidio simples, (01) um desobediencia, (01) um diregao sem habilitagao veiculo 

ou embarcagao, (01) um furta qualificado, (01) um introdugao ou abandono de 

animals em propriedade alheia, (01) um policiamento presenga sem ilicitude, (01) um 

subtrair crianga I adolescente de quem tem a guarda. 

Comparando os (119) cento e dezenove boletins registrados em novembro de 

2008, gerando um total de (138) ocorrencias e (20) vinte fatos, observa-se em ordem 

decrescente (quantidade de delitos praticados) os seguintes registros: (34) trinta e 
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quatro infra96es a apurar, (30) trinta extravio ou perda de documentos sem ilicitude, 

(16) amea9a, (14) quatorze furto simples, (10) dez lesao corporal, (07) sete 

difama(fao, (05) cinco injuria, (04) quatro roubo, (03) tres dano, (02) furto qualificado, 

(02) incendio, (02) dois vefculo recuperado sem ilicitude, (02) dois cumprimento de 

mandado judicial sem ilicitude, (01) um calunia, (01) um desacato, (01) um exercfcio 

arbitrario das pr6prias razoes e (01) um extravio ou perda de objeto sem ilicitude. 

No mes de abril de 2009, (163) cento e sessenta e tres boletins registrados, 

gerando (187) cento e oitenta e sete ocorrencias e (30) trinta fatos, em ordem 

decrescente os seguintes registros: (41) quarenta e um extravio de documentos sem 

ilicitude, (22) vinte e dois furto simples, (22) injuria, (21) vinte e um amea9a, (18) 

dezoito lesao corporal, (17) dezessete a apurar, (07) sete dano, (05) cinco furto 

qualificado, (03) tres roubo agravado, (03) tres vias de fato, (03) tres 

desaparecimento de pessoa sem ilicitude, (02) dois violencia domestica e familiar, 

(02) dois roubo, (02) dois homicfdio simples, (02) dois estelionato, (02} dois 

difama9ao, (02) dois calunia, (01) um reten9ao de documentos, (01) um perturba9ao 

do trabalho ou sossego alheio, (01) um perturba9ao da tranqOilidade, (01) um 

desacato, (01) um assedio sexual, (01) um apropria9ao indebita, (01) um adquirir, 

vender, fornecer e ou produzir drogas, (01) um abordagem de suspeito sem ilicitude, 

(01) um acidente de trabalho com morte sem ilicitude, (01) um achado de cadaver 

sem ilicitude, (01) um atropelamento sem ilicitude, (01) um extravio 

livro/processo/documento sem ilicitude, (01) um extravio ou perda de objeto sem 

ilicitude. 

Segundo estes informes, dos Boletins de Ocorrencias registrados nos 

referidos meses, o fato de registro sob o titulo "extravio ou perda de documentos 

sem ilicitude", esta em 1° ou 2° colocado nos registros policiais. 

A tipifica(fao de "Amea9a" (crime) e "A Apurar" (verifica<fao a posterior), 

tambem estao no topo da lista. 0 primeiro, em sua grande maioria, decorre de 

violencia domestica, ou seja, briga de marido e mulher. 0 segundo, "A Apurar" 

depende de uma tipifica9ao tecnica penal para o envio do processo ao Forum local. 

Sem esta qualifica<fao nao ha o recebimento dos autos pelo juiz. 

Significa dizer que a atua9ao policial esta deveras comprometida com a 

resolu9ao de problemas de cunho cultural dos cidadaos. Os policiais estatutarios 
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lotados em R.B.S. (dois delegados, investigadores em n°. de sete, urn escrivao, urn 

agente de opera~t5es policiais, dois auxiliar de carceragem e urn estagiario extra 

curricular, totalizando 14 pessoas, fonte GRHS PC, em 27/05/09), estao 

preocupados com a guarda e seguran~ta dos recluses ao Setor de Carceragem 

Temporaria. Cautelosos, e prudentes na prote~tao das dependencias estruturais da 

Unidade Policial bern como, o born atendimento ao publico em geral. 

Observando a tabela do Relat6rio Gerencial de presos, no item quantidade de 

pessoas presas, em numero de (40) quarenta internes em 21/05/09, comparando co 

a capacidade real de internes no total de (28) vinte e oito, constata-se o excedente 

de (12) doze. Assim e em outros Municfpios do Estado do Parana, como e 
demonstrado no relat6rio em anexo. 

Uma fun~tao impr6pria da Polfcia Civil e o ostens6rio dos presos da Justicta 

Criminal. A C.F. de 1988 (2009, p. 8- 9) em seu artigo 5°, inciso XLIX assegura aos 

presos o respeito a integridade ffsica e moral, afirmando, ainda, no inciso XLVIII, do 

mesmo artigo 5°, que a pena sera cumprida em estabelecimentos distintos, de 

acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 

0 preso, na forma como esta dividido o sistema penitenciario brasileiro, 

deveria seguir a seguinte rota: preso ou autuado em flagrante seria levado a uma 

delegacia para registro da ocorrencia e deten~tao inicial, caso nao seja liberado seria 

encaminhado a urn presidio ou casa de deten~tao, posteriormente, ao ser julgado e 

ocorrer o transite em julgado da senten~ta seria remetido a uma penitenciaria, para 

cumprir a senten~ta. 

No entanto o que se ve, e urn verdadeiro desrespeito as normas legais e 

garantias constitucionais. Preso condenado junto com aqueles que aguardam 

julgamento, preso primario junto com reincidentes, contrariando, o que disp5e o 

artigo 84 e seu § 1° da Lei 7.210/84, outras vezes homicidas, latrocidas, traficantes, 

todos juntos com pessoas que nao sao dadas ao crime e ali estao por circunstancia 

da vida, que nao souberam resolver de maneira diferente, senao praticando urn 

delito, quando deveriam ser separadas conforme o crime praticado. 

Neste conflito de contradict5es e irregularidades, a D. P. de R.B.S. esta com 

lota~tao carceraria acima do limite permitido pela L.E.P., ou seja, menos de seis 

metros quadrados por preso (L.E.P. art. 88, b, p. 270). 
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Esta custodia, a nosso ver, nao e caso isolado como neste municipio, e um 

mal que esta em todas as prisoes brasileira, afrontando os direitos humanos 

previstos na C. F. 

0 espirito da Lei7 e sempre no sentido de apostar na recupera<;ao da pessoa, 

mas o grande desafio consiste em criar condi<;oes efetivas para que isto ocorra. 

RODRIGUES (RT) citado par MIRABETE (2004 ); 

Ha quem veja no medo um estfmulo inferior e primitivo. Mas, na verdade, e 
ele o grande manancial da virtude, da democracia e do Estado de direito, 
tao louvado, mas tao mal compreendido. E o medo da reprovagao que 
estimula o aluno a estudar materias aborrecidas, mas necessarias. E com 
isso ganham o futuro profissional e a coletividade. E o medo da imprensa 
que leva OS homens publicos a nao ceder tanto a tentagao de langar mao do 
dinheiro publico. E o medo da punigao que leva um policial algo perverso a 
nao torturar um suspeito antipatico. E o medo da multa alta que diminui a 
velocidade dos carros, o que resulta em menos mortes na estrada. E o 
medo da nao reeleigao que induz o politico a caprichar na sua atuagao. E o 
medo da concorrencia que leva o industrial a melhorar ao baratear o seu 
produto. E por ai afora (MIRABETE, 2004, p. 26- 27). 

Com este adagio pode-se dizer que pS leis dos homens foram feitas para 

serem cumpridas e obedecidas, par outro lado, elas, as leis, nos dao o medo 

necessaria para manter a ordem social dos cidadaos de maneira em geral, sob pena 

de ir preso ou cumprir uma medida de ajuste social. 

7 "0 Espirito Das Leis", de MONTESQUIEU, 1748, "quando se faz uma estatua, nao se deve estar sempre 
sentado no mesmo Iugar; e preciso ve-la de todos os !ados, de Ionge, de baixo, em todos os sentidos". 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

A Tecnologia produz tecnica ao passo que a Ciencia produz conhecimento. 

Em rela9ao a Ciencia pode-se dizer que a Tecnologia e um passo a frente em 

dire9ao a sociedade. Dominar Tecnologia nao implica em dominar a Ciencia que 

originou a tecnica. 

3.1. NATUREZA DA PESQUISA 

De acordo com KOURGANOFF (1990): "Pesquisa e o conjunto de 

investiga96es e trabalhos intelectuais ou praticas que tenham como objetivo a 

descoberta de novas conhecimentos, a inven9ao de novas tecnicas e a explora9ao 

ou cria9ao de novas realidades". 

Na visao do autor, a pesquisa e utilizada para gerar e adquirir novas 

conhecimentos sabre si mesmo ou sabre o mundo em que vive, obter e/ou 

sistematizar a realidade emplrica (conhecimento emplrico), responder a 

questionamentos (explicar e/ou descrever), resolver problemas, atender a 
necessidades de mercado. 

Em uma pesquisa, segundo MINAYO; 

0 pesquisador tem 'uma atitude e uma pratica te6rica de constante busca 
que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente', pois 
realiza uma atividade de aproximac;;oes sucessivas da realidade, sendo que 
esta apresenta 'uma carga hist6rica' e reflete posic;;oes frente a realidade e, 
desse modo, ao considerar a pesquisa qualitativa, todo objeto de estudo 
apresenta especificidades, pois ele: 
a) e hist6rico- esta localizado temporal mente, podendo ser transformado; 
b) possui consciencia hist6rica- nao e apenas o pesquisador que lhe atribui 
sentido, mas a totalidade dos homens, na medida em que se relaciona em 
sociedade, e confere significado e intencionalidades a suas ac;;oes e 
construc;;oes te6ricas; 
c) apresenta uma identidade com o sujeito - ao propor investigar as 
relac;;oes humanas, de uma maneira ou de outra, o pesquisador identifica-se 
com ele; 
d) e intrinseca e extrinsecamente ideol6gico porque veicula interesses e 
visoes de mundo historicamente construidas, e se submete e resiste aos 
limites dados pelos esquemas de dominac;;ao vigente. 
e) e essencialmente qualitativo, ja que a realidade social e mais rica do que 
as teorizac;;oes e os estudos empreendidos sobre ela, porem isso nao exclui 
o uso de dados quantitativos (MINAYO, 1994, p. 21- 23), 
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Ainda na perspectiva de MINAYO (1994, p. 17), "o processo de pesquisa se 

constitui em uma atividade cientffica basica que, atraves da indagac;:ao e (re) 

construc;:ao da realidade, alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente a 

realidade". 

Assim como vincula pensamento e ac;:ao, ja que nada pode ser 

intelectualmente um problema se nao tiver sido, em primeiro Iugar, um problema da 

vida pratica. 

Desse modo, a autora afirma que a objetivac;:ao nao e realizavel quando se 

trabalha com dados prioritariamente qualitativos, porque e impossivel descrever a 

realidade com exata fidedignidade. 

A autora sugere um repudio a neutralidade, exigindo assim uma maior 

atenc;:ao do pesquisador ao restringir juizos de valores. Nesse sentido, os metodos e 

as tecnicas de coleta e tratamento dos dados adquirem importancia. 

Nesse sentido, como o objetivo maior deste estudo e tecer uma analise entre 

a relac;:ao da violencia na sociedade, com as atividades estatais em uma perspectiva 

de melhora, opto por uma pesquisa bibliografica. 

3.1.1 Objeto de Estudo 

A pesquisa constitui-se em realizar um levantamento de ocorrencias 

registradas na 48 DRP, em um determinado periodo de tempo entre os anos de 2008 

e 2009, com o intuito de obter dados relativos as necessidades publicas e aplicar na 

reformulac;:ao da estrutura de funcionamento da Delegacia de Rio Branco do Sui. 

Por meio dos boletins de ocorrencia formulados pelos usuarios da Delegacia, 

onde se busca a verificac;:ao das tipificac;:oes penais de maior incidencia na regiao, 

observando o desempenho da Policia Civil do Municipio de Rio Branco do Sui - Pr, 

qual o sentimento que ela transmite a Comunidade local. Alem de colher sugestoes 

e reclamac;:oes para a otimizac;:ao da atuac;:ao da mesma, assim contribuindo para um 

melhor atendimento e consequentemente uma maior interac;:ao. 
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3.1.2 Analise Empregada 

Trata-se de uma analise quantitativa e qualitativa. Esta vertente quantitativa 

recebera um valor numerico em determinado perfodo de tempo. lniciando a pesquisa 

no mes de outubro de 2008 e findando no mes de abril de 2009, com analise dos 

diversos tipos penais e/ou registros sem ilicitudes penais. 

A outra vertente se prestou de base nuclear, no sentido de avaliar o 

atendimento as vftimas de crimes por meio dos funcionarios publicos de Rio Branco 

do Sui. 

Este material foi usado como fonte de consulta justamente para fundamentar 

a pesquisa. 
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4. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

lsto posto, chega a hora de realizar as conclus6es, que em nosso 

entendimento, levarao a termo diversos problemas de relacionamento entre cidadao 

e 6rgao estatal. Aquele, pagador de seus tributes fiscais, detentor de direitos 

assegurados pela Constituic;ao Brasileira, mantenedor de toda estrutura 

governamental. Este, detentor de todo o sistema burocratizado, com todo o aparato 

de opressao e fiscalizac;ao, cada vez mais voraz em suas func;oes Estatais. Cabendo 

a cada um de n6s, cidadaos, fiscalizar, denunciar ou adotar a postura necessaria 

para resolver qualquer impasse frente ao estabelecimento publico. 

A Polfcia Civil com sua atual estrutura de atendimento, aos recluses e vitimas 

de situac;oes adversas, somado a falta de material humane para o trabalho, nao 

consegue manter um padrao minima de atendimento que atenda toda demanda de 

ocorrencias. Os policiais, no maximo, estao preocupados com a custodia dos 

internes e guarda do patrim6nio vivem em desvio de func;ao e nao fazem o dever 

que lhes foi outorgado por meio de um concurso publico, oficializados por meio de 

Decreta Governamental, para a func;ao de lnvestigar o crime praticado. 

0 Governo, por meio de seus representantes, eleitos e nomeados, esta 

caminhando em sentido favoravel as mudanc;as dos conceitos de polfcia repressiva, 

para uma polfcia voltada para os direitos humanos do cidadao. Mas este Iento 

caminhar deve ser ampliado para que as mudanc;as ocorram no menor espac;o de 

tempo possivel. 

Para finalizar, o servidor publico, parte integrante das modificac;oes propostas 

neste trabalho de estudo dos problemas sincr6nicos, faz-se as seguintes 

considerac;oes; 

Com ac;oes positivas, dos varies setores do governo, implementando polftica 

de educac;ao, saude, seguranc;a, bern estar social conseguiremos atingir um grau de 

satisfac;ao desejavel pela comunidade. 

Devem ser buscadas mudanc;as urgentes na interac;ao entre a Comunidade e 

Policia Civil, por meio de um relacionamento, que atenda a satisfac;ao de quem 

procura os servic;os da Policia. 
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A elabora(_{ao de Boletim de Ocorrencia sem ilicitude por via eletr6nica, 

formulado pela vltima, onde o cidadao faz seu registro legal respondendo 

criminalmente sabre os registros formulados de ma fe; se apresenta como proposta 

de modernizar o atendimento a vitima, como liberar o agente de policia para a 

verdadeira finalidade de investigar o crime. 

0 Governo, por merecimento, laurear os bans servidores por servi9os 

prestados, por meio de reconhecimento publico; Melhorar as condi96es de trabalhos; 

Valorizar a atuayao do material humano efetivo e por via de conseqOencia, melhorar 

a auto-estima do Servidor Publico; Promover cursos de atualiza(fao funcional em 

cada carreira especifica do funcionalismo Estadual; Promover a retirada dos 

reclusos (competencia da Secretaria de Justi9a) das Delegacias de Policia; 

A solu<fao da situayao problema esta na ado<fao de medidas preventivas, 

corretivas e educacionais, basicamente de resultados duradouros e sustentaveis. 

A linha imaginaria do bem e do mal e muito tenue, em qual o policial, 

utilizando de muito equilibria, percorre o caminho todos os dias de trabalho. Significa 

dizer, quando o policial vai para o servi90 vai consciente que vai resolver o problema 

do mundo. Quando, ao final do expediente, retorna ao seu lar, se satisfaz com o 

sorriso da esposa que o recebe de bra9os abertos, vivo. 

Este estudo nao teve como finalidade se encerrar nestas poucas paginas, 

mas abrir novas horizontes para outros doutos, seguirem e aprofundarem o tema 

proposto. 
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6. ANEXOS- TABELAS I RELATORIOS /INDICADORES 

Nos anexos demonstramos os resultados das buscas, das pesquisas, dos 

informes e relat6rios que consolidaram a fundamenta<;ao deste trabalho. 

lniciamos com as tabelas dos (07) sete meses de pesquisas de Boletins de 

Ocorrencias registrados na Unidade Policial de Rio Branco do Sui, pertencente a 
Regiao Metropolitana de Curitiba. 

A seguir, o quadro do IPARDES, no qual sao demonstrados varios dados de 

desenvolvimento do Municipio de Rio Branco do Sui. 

Em continuidade, informamos dados referentes ao mesmo Municipio, mas 

tendo como fonte, o Institute denominado IBGE. 

Ainda, outros informes do mesmo Institute. 

Finalizando os anexos, confrontamos a atual situa<;ao prisional das Unidades 

Policias do Estado do Parana. No caso em testilha, (05) cinco cidades com suas 

Unidades Policiais e respectivos numeros quantitativos de recluses. Ao final das 

exposi<;oes dos anexos, demonstramos a tabela dos numeros de Unidades Policiais 

envolvidas neste processo, de Municipios, pessoas recolhidas, capacidade, numero 

excedente e vagas no sistema. 
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6.1. ANEXO 1- TABELAS DE REFERENCIAS DE BOLETINS POLICIAIS 

Tabela I de referencias I quantitativas de crimes, e registros sem ilicitudes no 

Municipio de Rio Branco do Sui/Pr, cadastrados no inicio do mes de outubro de 

2.008, 

BOLETIM DE OCORRENCIA UNIFICADO 

RELATORIO GENERICO 

MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2.008 

N°. DE BOLETINS = 126 

REGISTRADOS DE 01/10/2008 A 29/1012008. 

Fa to Tipifica~ao Penal/ sem ilicitude Quantidade 
01 A apurar total (13) treze 
02 Amea<;:a total (15) quinze 
03 Dana total (04) quatro 
04 Desobediemcia total (01) urn 
05 Difama<;:ao total (10) dez 
06 Dire<;:ao sem habilitacao vefculo ou embarcag_ao total (01) urn 
07 Disparo de arma de fogo totai_(01) urn 
08 Estelionato total (02) dais 
09 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude total (38) trinta e oito 
10 Extravio au perda de objeto sem ilicitude total (06) seis 
11 Lesao corporal total (08) oito 
12 Furtoqualificado total (01) um 
13 Furta simples total (22) vinte e cJois 
14 Homicfdio simples total (02) dais 
15 lntrodu<;:ao ou abandono de animais em propriedade alheia total (01) um 
16 Policiamento I presen<.t_a sem ilicitude total (01) urn 
17 Porte ilegal de arma de fogo I usa permitido total (04) quatro 
18 Roubo total (07) sete 
19 Subtrair crian__<La I adolescente de quem tern a guarda total (01) um 
20 Violencia domestica e familiar total (02) dais 

TOTAL DE OCORRENCIAS = 140 

Colocac;ao Tipificac;ao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
10 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude 38 
20 Furta simples 22 

A .. .. . . 
Fonte: adaptado pelo autor, Bolet1m de Ocorrencia Unificado, Relatono de atividade do penodo de: 
01/10/2008 08:00hs, ate 31/10/2008 08:00hs. 
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Tabela II de referencias I quantitativas de crimes, e registros sem ilicitudes no 

Municipio de Rio Branco do Sui/Pr, cadastrados no inicio do mes de novembro de 

2.008, 

MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2.008 

N°. DE BOLETINS = 119 

REGISTRADOS ENTRE 03/11/2008 A 27/11/2008. 

Fato Tipificacao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
1 Apoio a outros 6rgaos sem ilicitude total (01) um 
2 A apurar total (34) trinta e quatro 
3 Amea<;a total ( 16) dezesseis 
4 Calunia total (01) um 
5 Cumprimento de mandado judicial sem ilicitude total (02) dois 
6 Dano total (03) tres 
7 Desacato total (01) um 
8 Difama<;:ao total (07) sete 
9 Embriagues total (01) um 
10 Exercicio arbitrario das pr6prias raz6es total (01) um 
11 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude total (30) trinta 
12 Extravio ou perda de objeto sem ilicitude total (01) um 
13 Furto _gualificado total (02) dois 
14 Furto simples total (14) quatorze 
15 Homicfdio simples Total (01) um 
16 lncendio total (02) dois 
17 Injuria total (05) cinco 
18 Lesao corporal total (1 0) dez 
19 Roubo total (04) quatro 
20 Veiculo recuperado sem ilicitude total (02) dois 

TOTAL DE OCORRENCIAS = 138 

Colocacao Tipifica~ao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
10 A apurar 34 
20 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude 30 

A . . ' . .. 
Fonte: adaptado pelo autor, Bolet1m de Ocorrencia Un1f1cado, Relatono de atlv1dade do penodo de: 
01/11/2008 08:00hs, ate 30/11/2008 08:00hs. 
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Tabela Ill de referencias I quantitativas de crimes, e registros sem ilicitudes no 

Municipio de Rio Branco do Sui/Pr, cadastrados no infcio do mes de dezembro de 

2.008, 

MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2.008 

N°. DE BOLETINS = 150 

REGISTRADOS EM 01/12/2008 ATE 30/12/2008. 

Fato Tipificacao Penal/ sem ilicitude Quantidade 
01 A apurar total {15) quinze 
02 Ameac;:a total {22) vinte e dais 
03 Conduzir vefculo sob influencia de alcool (igual ou sup a total (01) um 

6) ou substancia que determine dependencia embriagues 
04 Cumprimento de mandado judicial sem ilicitude total (01) um 
05 Des abed iencia total (01) um 
06 Disparo de arma de fogo total (01) um 
07 Entrega de arma de fogo sem ilicitude total (01) um 
08 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude total (41) quarenta e 

um 
09 Furta qualificado total (03) tres 
10 Furta simples total (18) dezoito 
11 Homicfdio simples total (04) quatro 
12 lncendio total (02) dais 
13 lnduzir, instigar ou auxiliar alguem ao usa indevido de total (01) um 

drag as. 
14 lnfrac;ao de transite sem ilicitude total (02) dais 
15 Injuria total ( 15) quinze 
16 Lesao corporal total ( 18) dezoito 
17 Maus tratos total (01) um 
18 Perturbac;:ao da tranquilidade total (02) dais 
19 Roubo total ( 18) dezoito 
20 Suicfdio sem ilicitude total (01) um 
21 Vefculo recuperado sem ilicitude total (05) cinco 

TOTAL DE OCORRENCIAS = 173 

Colocacao Tipificac;;ao Pena I sem ilicitude Quanti dade 
10 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude 41 
20 Ameac;a 22 . . . ' . .. 

Fonte: adaptado pelo autor, Bolet1m de Ocorrencia Un1f1cado, Relatono de at1v1dade do penodo de. 
01/12/2008 08:00hs, ate 31/12/2008 08:00hs. 
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Tabela IV de referencias I quantitativas de crimes, e registros sem ilicitudes 

no Municipio de Rio Branco do Sui!Pr, cadastrados no inicio do mes de janeiro de 

2.009, 

MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2.009 

N°. DE BOLETINS = 83 

REGISTRADOS EM 05/01/2009 ATE 26/01/2009 

Fato Tipifica~ao Penal/ sem ilicitude Quantidade 
01 Abordagem de suspeitos sem ilicitude total (02) dois 
02 Achado de cadaver sem ilicitude total (01) um 
03 Altera<;:ao de limites total (01) um 
04 Ameac;a total ( 11) onze 
05 Apoio a outros 6rgaos sem ilicitude total (01) um 
06 Atendimento de acidente sem ilicitude total (01) um 
07 A apurar total (07) sete 
08 Calunia total (01) um 
09 Dana total (03) tres 
10 Desobediencia a decisao judicial total (01) um 
11 Difama<;:ao total (01) um 
12 Entrega de arma de fogo sem ilicitude total (01) um 
13 Extravio ou perda de documentos sem i!icitude total (29) vinte e nove 
14 Extravio ou perda de objeto sem ilicitude total (05) cinco 
15 Furta qualificado total (01) um 
16 Furta simples total (05) cinco 
17 Homicidio simples total (02) dois 
18 Injuria total (05) cinco 
19 Lesao corporal total (08) oito 
20 Perturba<;:ao da tranqOilidade total (02) dois 
21 Roubo total (06) seis 
22 Vefculo recuperado sem ilicitude total (01) um 

TOTAL DE OCORRENCIAS = 95 

Colocac;ao Tipifica~ao Penal/ sem ilicitude Quantidade 
10 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude 29 
20 Amea_<;:a 11 . . . .. .. 

Fonte: adaptado pelo autor, Bolet1m de Ocorrencia Umf1cado, Relatono de at1v1dade do penodo de: 
01/01/2008 08:00hs, ate 31/01/2008 08:00hs. 
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Tabela V de referencias I quantitativas de crimes, e registros sem ilicitudes no 

Municipio de Rio Branco do SuiiPr, cadastrados no inicio do mes de fevereiro de 

2.009, 

MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2.009 

N°. DE BOLETINS = 108 

REGISTRADOS EM 0210212009 ATE 2610212009 

Fato Tipificac;ao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
01 Abordagem de suspeitos sem ilicitude total (01) um 
02 Achado de cadaver sem ilicitude total (01) um 
03 Ameac;a total (21) vinte e um 
04 Atendimento de acidente sem ilicitude total (01) um 
05 A apurar total ( 18) dezoito 
06 Dana total (08) oito 
07 Desaparecimento de crianc;a sem ilicitude total (01) um 
08 Difamac;ao total (02) dais 
09 Disparo de arma de fogo total (02) dais 
10 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude total (18) dezoito 
11 Extravio ou perda de objeto sem ilicitude total (04) quatro 
12 Furta qualificado total (01) um 
13 Furta simples total ( 11) onze 
14 Homicfdio simples total (03) tres 
15 Injuria total ( 15) quinze 
16 Lesao corporal total ( 15) quinze 
17 Perturbac;ao da tranqOilidade total (01) um 
18 Policiamento/presenc;a sem ilicitude total (01) um 
19 Porte I posse, arma de fogo c/sinal adulterado, suprimido total (01) um 
20 Roubo total (12) doze 
21 Vefculo recuperado sem ilicitude total (01) um 
22 Viola<;ao de domicflio total (01) um 
23 Violencia domestica e familiar total (01) um 

TOTAL DE OCORRENCIAS = 139 

I Colocac;ao TiQificac;ao Penal/ sem ilicitude Quantidade 

! 
I 
I 

10 Ameac;a 21 
20 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude 18 
20 A Apurar 18 

A . . ' . .. 
Fonte: adaptado pelo autor, Bolettm de Ocorrencta UntfJcado, Relatono de attvtdade do penodo de: 
01/02/2008 08:00hs, ate 28/02/2008 08:00hs. 
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Tabela VI de referencias I quantitativas de crimes, e registros sem ilicitudes 

no Municipio de Rio Branco do Sui/Pr, cadastrados no infcio do mes de manto de 

2.009, 

MES DE REFERENCIA MARCO DE 2.009 

N°. DE BOLETINS = 129 

REGISTRADOS EM 02/03/2009 ATE 30/03/2009. 

Fato Tipificac;ao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
01 Abandono intelectual total (01) um 
02 Achado de cadaver sem ilicitude total (01) um 
03 Atendimento de acidente sem ilicitude total (01) um 
04 Ameaga total ( 15) quatorze 
05 A apurar total (23) vinte e tres 
06 Calunia total (02) dois 
07 Carcere privado total (01) um 
08 Conduzir vefculo sob influencia de alcool (igual ou superior total (01) um 

a 6) ou substancia que determine dependencia 
09 Dano total (06) seis 
10 Desacato total (01) um 
11 Desaparecimento de crianca sem ilicitude total (02) dois 
12 Desaparecimento de pessoa sem ilicitude total (02) dois 
13 Disparo de arma de fogo total (02) dois 
14 Encaminhamento de ferido sem ilicitude total (01) um 
15 Estupro total (01) um 
16 Exercfcio arbitrario das pr6prias razoes total (01) um 
17 Extravio de livro/_Qrocesso/documento total (03) tres 
18 Extravio ou perda de documentos sem iiicitude total (29) vinte e nove 
19 Extravio ouperda de objeto sem ilicitude total (01) um 
20 Furto qualificado total (05) cinco 
21 Furto simples total ( 13) treze 
22 Homicldio simples total (01) um 
23 Injuria total (09) nove 
24 Lesao corporal total (14) quatorze 
25 Perturbacao da tranqOilidade total (01) um 
26 Perturba~o do trabalho ou sossego alheio total (01) um 
27 Policiamento/presen<fi3 sem ilicitude total (01) um 
28 Roubo total (08) oito 
29 Sequestra total (0 1) um 
30 Vias de fato. total (01) um 

TOTAL DE OCORRENCIAS = 149 

Colocac;ao Tipificac;ao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
10 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude 29 
20 A Apurar 23 

A ' . . . 
Fonte: adaptado pelo autor, Bolet1m de Ocorrencia Umficado, Relatono de at1v1dade do 
periodo de: 01/03/2008 08:00hs, ate 31/03/2008 08:00hs. 
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Tabela VII de referencias I quantitativas de crimes, e registros sem ilicitudes 

no Municfpio de Rio Branco do Sui/Pr, cadastrados no infcio do mes de abril de 

2.009, 

MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2.009 

N°. DE BOLETINS = 163 

REGISTRADOS EM 01/04/2009 ATE 28/04/2009. 

Fato Tipifica~ao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
01 Abordagem de suspeitos sem ilicitude total (01) um 
02 Acidente de trabalho com morte sem ilicitude total (01) um 
03 Achado de cadaver sem ilicitude total (01) um 
04 Adquirir, vender, fornecer e ou produzir drogas. total (01) um 
05 Ameac;a total (21) vinte e um 
06 Apropriac;ao indebita total (01) um 
07 Assedio sexual total (01) um 
08 Atropelamento sem ilicitude total (01)um 
09 A apurar total ( 17}_ dezessete 
10 Calunia total (02) dais 
11 Dana total (07) sete 
12 Desacato total (01) um 
13 Desaparecimento de pessoa sem ilicitude total (03) tres 
14 Difamac;ao total (02) dais 
15 Estelionato total (02) dais 
16 Extravio de documentos sem ilicitude total (41) quarenta e um 
17 Extravio livro/processo/documento sem ilicitude total (01) um 
18 Extravio ou perda de objeto sem ilicitude total (01) um 
19 Furta qualificado total (05) cinco 
20 Furta sim2!es total (22) vinte e dois 
21 Homicfdio simples total (02) dais 
22 Injuria total (22) vinte e dois 
23 Lesao corporal total (18) dezoito 
24 Perturba_£ao da tranqi.iilidade total (01) um 
25 Perturbac;_ao do trabalho ou sossego alheio total (01) um 
26 Retenc;ao de documento total (01) um 
27 Roubo total (02) dais 
28 Roubo agravado total (03) tres 
29 Vias de fato total (03) tres 
30 Violencia domestica e familiar total (02) dais 

TOTAL DE OCORRECIAS = 187 

Coloca~ao Tipifica~ao Penal/ sem ilicitude Quanti dade 
10 Extravio ou perda de documentos sem ilicitude 41 
20 Injuria 22 
20 Furta simples 22 

- . . .. . . 
Fonte: adaptado pelo autor, Bolet1m de Ocorrencia Umf1cado, Relatono de at1v1dade do penodo de . 
01/04/2008 08:00hs, ate 30/04/2008 08:00hs. 
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6.2. ANEXO II - DADOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 
IPARDES 

---------···--·-···-·------·-

PERFIL DO MUNICiPIO DE RIO BRANCO DO SUL ----~J 
TERRITO RIO 

IN FORMACAO 

Cerro Azul 

!Altitude 
,---------i-------·-.. ----------1 
loesmembrado 

892 metros 

11/10/1947 

!Area Territorial (ITCG) 816,712 km<! 

28,36 km 'Distancia a Capital (SETR} 
-;:=I ==========================--==-:::..-:::::::::.....-:===-=.:::==-==================---==-----...:::::: __ _ 

AREA POLiTICO-ADMINISTRATIVA 

I INFORMACAO FONTE --1 DATA EST ATiSTICA 

INumero de Eleitores TSE I 2008 23.612 1 pessoas 

IPrefeito(a) TRE 2009 Adel Ruts 

I AREA SOCIAL 

I INFORMACAO FONTE DATA I ESTATiSTICA 

lPopulaffao Censitaria- Total IBGE 2000 I 29.341 1 habitantes 

jPopulaffao- Contagem (1) IBGE 2007 I 31.486 1 habitantes 

jPopulaffao- Estimada IBGE 2008 I 32.815 j habitantes 
r-jP-e-ss_o_a_s_e_m_S_it_u_a_Cfa_o_d_e_P_o_b_r-ez_a_(_2_) -r-,1-B_G_E_/I_P_A_R_D_Es.j 2000 I 10.753 

jFamilias em Situaffao de Pobreza (2) I IBGE/IPARDE'S f2~~~ ----2-.6-2-3 ~--------· 

jNumero de Domicilios- Total j IBGE I 2000 I 9 .276~-------

jMatriculas na Pre-escola I FUNDEPAR I 2007 I 301 1 alunos 

[Matricula~ no Ensino Fundamental f ruN-DEPAR f" 2007 I 6.480 I alunos 

jMatriculas no Ensino Media I FUNDEPAR I 2007 I 1.261 1 alunos 

IMatriculas no Ensino Superior I MEC/INEP I 2006 I -I alunos -~ 
ECONOMIA 

I INFORMACAO FONTE DATA EST ATiSTICA 

IPopulaffaO Economicamente Ativa IBGE 2000 12.067 1 pessoas 
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IPopula9ao Ocupada I IBGE -- I 2000 I 10.661 1 pessoas 

INumero de Estabelecimentos- RAIS I MTE I 2007 I 334 

jNumero de Empregos - RAIS I MTE I 2007 I 4.073 

Produ9ao de Tangerina 1 IBGE 1 2007 13.411 1 toneladas 

jProdu9ao de Feijao I IBGE ! 2007 I 1.844 1 toneladas 

jsovinos I IBGE I 2007 I 18.892 1 cabe9as 

jEqOinos I IBGE I 2007 I 1.385 1 cabe9as 

IGalinhas I IBGE I 2007 I 69.009 1 cabe9as 
i-lo-v-in_o_s _____________ I_IBGE·-- r- 2007 I 469 r·-- c;b;9a~--
lsuinos I IBGE r 2007 I 9.103 1 cabe9aS 

r-V-a-lo_r_A_d-ic-io_n_a-do- F-is-ca_I_--P-ro_d_U_9_a_o __ ~;-~;-~---9-.9-2_8_. 7-2-7 ~$ 1 ,00 (P) 
Primaria I vc:r. I LVV ( I l"'i 

jvalor Adicionado Fiscal - Industria I SEFA I 2007 I 570.663.882 1 R$ 1 ,00 (P) 

r-V-a-lo_r_A_d-ic-io_n_a-do-F-is-ca-1---ln_d_u_s_tr-ia----·~.-_S_E_F_A--~~ 1.758.260 I ~$ 1,00 (P) 
Simples Nacional 1 Lvv 

1 

Valor Adicionado Fiscal- I SEFA j

1 

2007 I 82.167.248 1 R$ 1,00 (P) 
Comercio/Servi9os 

Valor Adicionado Fiscal- Comercio- I ~EFA 1

1 

2007 I 3.031.960 I R$ 1,00 (P) 
Simples Nacional 

r--V-a-lo-r -A-di-c-io-n-ad- o- Fi_s_c_a_l _________ lr-~~~~ ~ 1 

2
oo7 I 38.4 73.1 07-~ -- R$ 1~00 (P)-

Recursos/ Autos I 
jvalor Adicionado Fiscal- Total I SEFA I 2007 j 706.023.184 1 R$ 1,00 (P) 

IReceitas Municipais j Prefeitura J 2007 J 30.217.110,26 1 R$ 1,00 

;-.lo-e-sp_e_s_a_s_M_u_n-ic-ip-a-is _______ JPr;t~itura ___ l 2007 I 32.636.060,89 1 R$ 1 ,00 

IN FORMACAO 

Joensidade Demografica 

lndice de Desenvolvimento Humano - I OH
M 

INDICADORES 

FONTE I DATA I ESTATiSTICA 

I IPARDES I 2007 I 38,55 1 hab/km<! 

I PNUD/IPEAIFJP F r--1--o- .-70_2_1,_ ____ 
1 

jPIB Per Capita I IBGE/IPARDES I 2006 I 12.610 I R$ 1,00 

llndice de Gini I IBGE I 2000 I 0,5soJ 
;-.IG-ra_u_d_e_U_r_b_a-ni-za_9_a_o--------~-· lBG-E 2000 ;.._ ___ 6_8.-3-3 1 % --

lraxa de Crescimento Geometrico I IBGE 2000 0,70 I % 

lraxa de Pobreza (2) j iBGEIIPARDES 2000 31,87 1 % 

lraxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais I IBGE 2000 16,7 1 % 

Fonte Ipardes (site) 
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6.3. ANEXO Ill - DADOS REFERENTES AO MUNICiPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

IBGE 

Fonte: IBGE 

Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Rio Branco do Sui - PR 

Dados Basicos 

Populac;ao Area Bioma 

31.486 hab. 814,36 km2 Mata AtiEmtica 

Fonte IBGE 2007 

Populac;ao Residente (pessoas ): 

Contagem Populacional 2007 (IBGE) 

Evolu9ao Populacional 

1991 1996 2000 2007 

38.296 23.205 29.341 31.486 

Fonte IBGE 2007 

Piramide Etaria 

HOMENS MULHERES 

Oa4 1.697 1.698 

5a9 1.662 1.608 

10 a 14 1.656 1.502 

15 a 19 1.683 1.557 

20 a 24 1.487 1.379 

25 a 29 1.263 1.218 

30 a 34 1.137 1.075 

35 a 39 981 942 

40 a 44 809 763 

45 a 49 777 617 

50 a 54 504 594 
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55 a 59 439 337 

60 a 64 257 334 

65 a 69 365 244 

70a74218 141 

75 a 79 115 129 

80 a 84 70 39 

85 a 89 19 11 

90 a 94-

95 a 99-

100 ... -
Fonte IBGE 2007 



6.4. ANEXO IV OUTROS INDICADORES 

Freta automotiva 

IAutom6vel 4.922 

lcaminhao 560 

!1;jcaminhao trator 227 

lcaminhonete 545 

0Micro-onibus 58 

Motocicleta 1.331 

0Motoneta 173 

li!6nibus 75 

[Jrrator de rodas 2 

Fonte IBGE 2007 

Casamentos 

l casamentos 1 08 

Osepara~oes 14 

Ooiv6rcios 51 

Fonte IBGE 2007 

Docentes por serie 

I Ensino Fundamental 339 

0Ensino Pre-Escolar 29 

0Ensino medio 1 03 

Fonte IBGE 2007 

Numeros de escolas por serie 

I Ensino Fundamental 44 

0Ensino Pre-Escolar 12 
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0Ensino medio 5 

Fonte IBGE 2007 

Matriculas par serie 

I Ensino Fundamental 6.956 

0Ensino Pre-Escolar 301 

0Ensino medio 1.261 

Fonte IBGE 2007 

Estabelecimentos de saude 

I Publico Federal 0 

[]Publico Estadual 0 

0Publico Municipal 5 

0Privado 1 

Fonte IBGE 2007 

Morbidade hospitalar 

I Homens 39 

0Mulheres 27 

Fonte IBGE 2007 

Economia 

Despesas e Receitas orc;amentarias 

I Receitas R$ 37.611.239,53 

Ooespesas R$ 31.422.611,12 

Fonte IBGE 2007 

Produto Interne Bruto (Valor Adicionado) 

IIAgropecuaria 27.135 

Olndustria 188.046 

Fonte IBGE 2007 
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6.5. ANEXO V- RELATORIO GERENCIAL DE PRESOS 2009 

0 presente Relat6rio e fonte oficial do Governo do Estado do Parana, 

Secretaria de Seguran9a Publica, Departamento da Polfcia Civil, e intitulado 

"Relat6rio Gerencial, Total de Pessoas par Unidade Policial e Municipio", para 

controle, em tese, dos numeros de internos em todas as (212) duzentas e doze 

Unidades Policiais, distribufdas em (172) cento e setenta e dais Municfpios 

paranaenses. Aqui adotamos como exemplo as (05) seis Unidades Policiais, de Rio 

Branco do Sui, Antonina, Araucaria, Campo Magro e Cascavel, para demonstrar o 

numero excedente de pessoas recolhidas ao Setor de Carceragem Temporaria. Ao 

final, demonstramos o numero de Unidades Policiais envolvidas na custodia de 

presos, a totalidade de Municipios com Unidade da Policia Civil com reclusos, o total 

de pessoas recolhidas nas Unidades Policiais, em tese, a Capacidade, o total 

Excedente e o numero de vagas. 
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6.5.1 Relat6rio Gerencial dos Municipios de Rio Branco do Sui, Antonina, 

Araucaria, Campo Magro, Cascavel e os Totais de Municipios, Unidades Policiais, 

no Estado do Parana. 

Relat6rio Gerencial 

Total de Pessoas por Unidade Policial e Municipio 

Municipio: Rio Branco do Sui 

Unidade Policial Data hora Contagem Qtde Pessoas Capacidade Real Excedente 

DP Rio Branco do Sui 21/05/09 10:03 40 28 12 

Totais 40 28 12 

Vag as 

XX 
XX 

. . . . .. .. 
Fonte: Adaptado pelo autor, Departamento da Pol1c1a Civil, Relatono Gerenc1al, doc. Of1c1al 1mpresso 

em 21/05/2009 as 10:18:53, 17 p. 

Municipio: Antonina 

Unidade Policial Data hora Contagem Qtde Pessoas Capacidade Real Excedente Vag as 

DP Antonina 20/05/09 - 08:59 49 5 44 XX 

Totais 49 5 44 XX 
. . . . .. . . 

Fonte: Adaptado pelo autor, Departamento da Pol1c1a CIVIl, Relatono Gerenc1al, doc. Of1C1al 1mpresso 

em 21/05/2009 as 10:18:53, 17 p. 

Municipio: Araucaria 

Unidade Policial Data hora Contagem Qtde Pessoas Capacidade Real Excedente Vag as 

DP Araucaria 21/05/09-09:10 48 4 44 XX 

Totais 48 4 44 XX 
. . .. .. 

Fonte: Adaptado pelo autor, Departamento da Pollc1a CiVIl, Relatono Gerenc1al, doc. Of1c1al 1mpresso 

em 21/05/2009 as 10:18:53, 17 p. 

Municipio: Campo Magro 

Unidade Policial Data hora Contagem Qtde Pessoas Capacidade Real Excedente Vag as 

DP Campo Magro 12/05/09-14:13 11 4 7 XX 

Totais 11 4 7 XX 
. . .. .. . . 

Fonte: Adaptado pelo autor, Departamento da Polic1a Civil, Relatono Gerenc1al, doc. Oficlal 1mpresso 

em 21/05/2009 as 10:18:53, 17 p. 
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Municipio: Cascavel 

Unidade Policial Data hora Contagem Qtde Pessoas Capacidade Real Excedente Vag as 

DP Cascavel 20/05/09-07:54 363 42 321 XX 

Totais 363 42 321 XX 
. . . . .. 

Fonte: Adaptado pelo autor, Departamento da Pollc1a Civil, Relatono Gerenc1al, doc. Ofic1al 1mpresso 

em 21/05/2009 as 10:18:53, 17 p. 

Totais: no Estado do Parana 

Unidades Policiais Municipio Pessoas Capacidade Excedente Vag as 

212 172 11011 5962 5714 665 
. . .. .. . . 

Fonte: Adaptado pelo autor, Departamento da Pollc1a Civil, Relatono Gerenc1al, doc. Of1c1al 1mpresso 

em 21/05/2009 as 10:18:53, 17 p. 




