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RESUMO 

Monografia de especializac;ao sobre a policia comunitaria numa vtsao 
contemporanea de policiamento. Para tanto, leva em conta o estudo da violencia 
urbana e a necessidade de medidas de policiamento mais eficazes e condizentes 
com a realidade social. Analisa a ideia do desenvolvimento de politicas publicas 
voltadas a seguranc;a social e o contexto da inserc;ao de uma nova policia e seu 
papel relevante em meio as deficiencias e dificuldades da comunidade atendida 
pelos policiais. Abarca o estudo da policia comunitaria, propriamente dita, 
abrangendo a sua definic;ao, conceito, caracterfsticas e princfpios. Verifica 
experiencias de policia comunitaria em diversos pafses do mundo, e exemplos de 
experiencias nacionais de policia comunitaria. Apresenta ao final uma reflexao 
acerca da importancia deste tipo de policiamento para a sociedade contemporanea. 

Palavras-chave: Violencia. Seguranc;a publica. Policia comunitaria. Experiencias de 

Policia comunitaria no mundo. Experiencias nacionais de Polfcia Comunitaria. 

Policiamento. Sociedade contemporanea. 
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1 INTRODUCAO 

0 tema Seguran9a Publica e muito debatido atualmente, isto se deve a 

grande problematica enfrentada pelo Estado e pela sociedade como urn todo, no 

sentido de conter a criminalidade e a violemcia crescenta diariamente. 

A preocupa(_fSo da sociedade com as questoes relacionadas a seguran98 

publica tern sido cada vez maior. As discussoes estao evidenciadas. 0 que era uma 

questao preocupante apenas nas grandes metr6poles brasileiras passou a fazer 

parte do cotidiano. 

Na visao da sociedade, cabe as institui¢es policiais a solu(_fSo dos 

problemas que geram inseguran9a, crendo que a a(_fSo policial, por si s6, e capaz de 

eliminar a ocorrencia dos delitos, esquecendo-se das causas economicas e sociais 

que levam aos acontecimentos. 

E de conhecimento comum que a policia atua como principal instrumento de 

Seguran9a Publica do Estado, que deve assegurar a todos os cidadaos a seguran98 

necessaria para que viva em tranquilidade em seu meio. 

Para tanto, as Corpora¢es atuam conforme preceitos da Constitui(_fSo 

Federal e das Constitui96es Estaduais, alem das leis federais que disciplinam e 

organizam as polfcias militares do Brasil e da legisla(_fSo peculiar de cada estado, em 

que estabelecem a sua competencia legal de realizar o policiamento ostensive. 

Num quadro favoravel de participa9ao dos cidadaos, as milicias estaduais 

adotam a for9a da solidariedade e da integra9ao das comunidades locais, buscam 

solu96es para os problemas que inquietam os grandes centros urbanos, por meio do 

somat6rio de esfor90s de todos os envolvidos, nao mais atuando exclusivamente 

sobre o crime e seus efeitos deleterios, mas participando, efetivamente da resolu(_fSo 

e do combate as causas da criminalidade e da violencia. 

Com a alta da criminalidade decorrente de inumeros fatores sociais e, 

inclusive economicos, ganha for9a a ideia de uma polfcia diferenciada, mais proxima 

das pessoas e com a participa98o delas no exercfcio da seguran98. Tal policia e 

conhecida como Polfcia comunitaria. 

0 presente estudo leva em conta a analise bibliografica, considera os 

apontamentos doutrinarios acerca do tema, e demonstra os beneffcios da aplica(_fSo 

da filosofia moderna de Policia Comunitaria nos grandes centros urbanos, delinear 
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parametros sobre a necessidade de urn policiamento diferenciado, prox1mo a 

comunidade, a fim de enfrentar com racionalidade e eficiencia os problemas de 

violencia da atualidade. 

Destarte, verifica-se o papel do cidadao neste contexto de policiamento 

comunitario e a sua contribui<;ao para que o resultado desta pratica seja mais eficaz, 

beneficiando toda a sua comunidade. 

1.1 DEFINICAO DO TEMA 

A presente monografia tern como tema a Policia Comunitaria numa Visao 

Contemporanea de Policiamento, em que se demonstra a necessidade de ado<;ao 

de urn projeto de Polfcia Comunitaria permanente, sustentado pelos seus reais 

fundamentos, baseado em uma atua<;ao pr6-ativa, de carater essencialmente 

preventivo, dentro de uma realidade social contemporanea, atendendo as 

crescentes necessidades da sociedade na preserva<;ao da Ordem Publica. 

1.2 DELIMITACAO DO PROBLEMA 

A violencia urbana e urn dos mais graves problemas do mundo 

contemporaneo. Contudo, desde os prim6rdios, este tema ja causa grandes 

dificuldades na ordem social e no convivio das pessoas. 

Obras doutrinarias versam sobre este assunto. Verificam-se alguns 

destaques para as causas da violencia como o funcionamento cerebral, o uso de 

drogas, a midia, mas, especialmente, os indicadores s6cio-economicos que afetam 

diretamente a vida do individuo em sociedade. 

0 minimo que o desemprego propicia ao desvalido sem trabalho, apesar de 
trabalhador, e uma grande afli<;ao que se exterioriza em torturante estado 
de expectativa do devir incerto, na forma de ansiedade, ou entao 
corporificando-se como angustia, coroando nefastamente o bojo existencial 
com m6rbido rebaixamento do animo basico, em tipica depressao de 
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natureza anrm1ca, repercutindo no suceder interno da pessoa com o 
arrebatamento da auto estima. (POSTERLI, 2000, p.84). 

A impossibilidade ou dificuldade de acesso do individuo a bens e servi9os, e 

uma das maiores causas da vioh3ncia no pais, a qual deve ser encarada pelos 

governantes a fim de que se desenvolvam politicas publicas eficazes para amenizar 

a situayao. 

Desigualdades sociais causam revolta e decorrente ausemcia de um sense 

moral, capaz de center a pratica de atos criminosos. 0 desemprego e a falta de 

instrumentos publicos eficientes para atender as necessidades basicas de grande 

parte da popula980 fazem com que a criminalidade aumente. 

Veja-se nas palavras de Posterli: 

0 supedaneo de uma sociedade violenta, bern sabemos, relaciona-se, e 
muito, aos aspectos socioeconomicos tais como, por exemplo, desemprego, 
rna distribui<;ao de renda e dificuldade de acesso a bens e servi<;os. 
{POSTERLI, 2000, p.84). 

Apesar disso, e na epoca atual que pode ser observado o grande acrescimo 

da violemcia nos centres urbanos. 

Divulgada amplamente pela mfdia, a violencia ganha espa9o nos lares 

brasileiros, aumentando ainda mais o medo, a inseguranya e consequentemente a 

violencia. 

Neste contexte, de desenvolvimento de mecanismos e politicas publicas 

voltadas ao combate da criminalidade, e que surge a ideia de Polfcia Comunitaria. 

0 Policiamento Comunitario se apresenta como alternativa eficaz, capaz de 

agir como integrador da comunidade e promotor da ordem publica e social. 

Nao se trata de mais uma especialidade ou tipo de policiamento, mas de 

uma nova filosofia do cotidiano das pessoas, por meio da interayao, 

responsabilizando-se por espa9os ffsicos definidos, assumindo uma perspectiva 

muito mais relevante do que o comparecimento, mesmo que imediato, a um local de 

ocorrencia ja consumada. 

Na motivayao em resolver o presente problema, busca-se demonstrar o que 

e necessaria para a plena aplicayao das modalidades de policiamento existentes em 

uma Polfcia Comunitaria, para o tiel cumprimento da sua funyao social e no 
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atendimento as necessidades da sociedade moderna, no que se refere a 

preserva98o da ordem publica. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Constitui objetivo geral do estudo, demonstrar os beneficios da aplica98o da 

filosofia contemporanea de Policia Comunitaria nos grandes centros urbanos, e 

delinear os parametres sobre a necessidade de urn policiamento diferenciado, 

democratico, proximo a comunidade, a fim de enfrentar com racionalidade e 

eficiencia os problemas de violencia da atualidade, os quais crescem cada vez mais. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

Constituem objetivos especificos do estudo: 

a) Trayar inicialmente urn panorama hist6rico sobre a cria98o das Policias 

Militares e sua evolu98o, abrange de forma geral e doutrinaria o 

diagn6stico do amparo e dos aspectos legais de sua atua98o; 

b) Citar e interpretar legislagoes pertinentes ao tema, relata e ana lisa os 

t6picos principais; 

c) Demonstrar as experiencias nacionais e internacionais da policia 

comunitaria, e como a aplicabilidade desta especie de policiamento e 

mais eficaz contra a criminalidade; 

d) Demonstrar seu funcionamento nas diversas na¢es do mundo, bern 

como em alguns estados brasileiros que ja optam por adotar este tipo de 

modelo para inibir a pratica de crimes; 

e) ldentificar a percep98o que se tern como para metro das cidades que 

adotam este modelo de policiamento comunitario; 
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f) Verificar qual e o papel do cidadao neste contexte de policiamento 

comunitario e a contribuic;ao para que o resultado desta pratica seja mais 

eficaz, em beneficia de toda a sua comunidade; 

g) Observar ao Iongo do estudo o papel do policial militar enquanto 

profissional e ser humano, aponta-se algumas das suas necessidades e 

dificuldades para o exercicio desta primorosa func;ao; 

h) Analisar de forma mais aprofundada os fundamentos da Policia 

Comunitaria, caracteristicas e demais aspectos envolvidos, chega-se ao 

conhecimento do que e esta especie de policia e como ocorre o 

policiamento desenvolvido por ela; 

i) Sugerir melhoria das condigoes de trabalho do policial, a fim de que 

desempenhe suas atividades em defesa da vida e da integridade das 

pessoas, norteado pelo diagn6stico apurado por meio da analise 

cientifica. 

Finalmente, almeja-se com este estudo conscientizar a comunidade quanto 

a efetivagao de urn policiamento moderno, dentro da real necessidade da sociedade 

contemporanea, mais participativa, sendo que se faz necessaria urn maior 

envolvimento do policial com o cidadao, num trabalho continuo e de beneficia 

mutuo, para garantir a seguranga as pessoas. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A sociedade brasileira tern evolucionado muito nos ultimos tempos, tomando 

consciemcia de seus direitos, exigindo das instituigoes publicas a prestac;ao de 

servigos cada vez mais eficientes, porem, nem todas essas instituigoes 

acompanham esta evoluc;ao. 

Sao as instituigoes publicas, que, por suas caracteristicas burocraticas, sao 

intolerantes as mudangas e demoram a se adaptar as novas necessidades da 

sociedade. Entre estas instituigoes encontramos a Policia Militar. 

Como membro desta instituic;ao, e na condic;8o de Oficiai-Aiuno do Curso de 

Aperfeigoamento de Oficiais (CAO- 2008/2009) da Policia Militar do Parana (PMPR), 

em convemio com a Universidade Federal do Parana (UFPR), considera-se 



14 

proveitosa a oportunidade de contribuir com a elabora9ao desse trabalho 

monografico, como requisito para obten9ao do titulo de Especialista em 

Planejamento e Controle de Seguran9a Publica, em que se apresentam algumas 

discussoes a respeito das modalidades de policiamento realizadas atualmente pelas 

Policias Militares, e a aplica9ao num contexto moderno de policiamento. 

Espera-se despertar nos policiais militares a reflexao sobre o papel que uma 

Policia Comunitaria desempenha na sociedade contemporanea, com vistas a 
melhoria da qualidade desta prestayao de servi9os. 

Tomando por base a situa9ao apresentada na introdu9ao da monografia, e a 

relevancia do tema proposto, acredita-se que foi oportuno o momento de elaborar 

este trabalho para subsidiar o conhecimento cientffico existente e a sociedade em 

geral, evidenciando a necessidade de futuras adequa¢es. 

1.5 METODOLOGIA 

0 presente trabalho foi elaborado tendo por base pesquisas documentais e 

internet, levantado referenciais bibliograficos que permitem caracterizar os principais 

fundamentos da Policia Comunitaria, a sua interayao, tudo confrontado com a 

realidade da Seguranya Publica e os anseios da comunidade. 

Fez-se necessaria realizar uma abordagem da evoluyao hist6rica da Policia 

enquanto institui9ao, desde as origens humanidade ate os dias atuais, incluindo o 

surgimento da Policia como organiza9ao. 

ldentifica-se a atribui9ao constitucional da Policia Militar, descrevendo 

brevemente o sistema de seguranya publica no Brasil e os diversos modelos de 

Policia Comunitaria, nacionais e existentes no mundo, bern como as ideologias que 

os sustentam. 

Assim sendo, realiza-se uma pesquisa do tipo descritiva, em que se relatam 

as opinioes dos autores e os preceitos legais existentes que norteiam a atividade 

comunitaria das Policias Militares. 

A respeito, ensina Rudio: 

A pesquisa descritiva esta interessada em descobrir e observar fenOmenos, 
procurando descreve-los, classifica-los e interpreta-los. Na pesquisa 
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descritiva o autor procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela 
interferir para modifica-la. (RUDIO, 1985, p. 56). 
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Os govemos passam, as sociedades morrem, 
a po/icia e etema. 
Honore de Balzac 

Foi pela necessidade de garantir a sobrevivencia, que o homem organizou

se em grupos, dando origem aos agrupamentos sociais que posteriormente 

formariam a sociedade moderna. A necessidade de seguran9a representa uma das 

causas mais importantes para o agrupamento social. 

Porem, a ideia de seguran98 publica que se tinha naquela epoca, nada tern 

a ver com a ideia contemporanea. A situa9ao atual e fruto da evolu98o da forma 

como esta necessidade de seguran98 se nos apresenta diferentes momentos 

hist6ricos pelos quais a humanidade passou. A Polfcia nasceu da necessidade 

social de seguran9a e tern evolucionado concomitantemente com a sociedade. 

A policia e, [ ... ], uma institui~ao social cujas origens remontam as primeiras 
aglomera~oes urbanas, motivo pelo qual ela apresenta a dupla originalidade 
de ser uma das formas mais antigas de prote~o social, assim como a 
principal forma de expressao da autoridade. Encontra-se, portanto, 
intimamente ligada a sociedade pela qual foi criada, e seus objetivos, a sua 
forma de organiza~o e as suas fun~oes devem adaptar-se as 
caracteristicas s6cio-politicas e culturais da comunidade em que eta devera 
atuar. (RICO, 1992, p. 73). 

2.1 NA ANTIGUIDADE 

Na pre-hist6ria o homem vivia em urn estado de barbarie, em que imperava 

a lei do mais forte. 

Para se proteger, reuniam-se em bandos, formando agrupamentos, surgindo 

assim os nucleos sociais. Estes grupos exigiam o cumprimento de determinadas 

regras, para que se mantivesse a ordem, necessaria a sobrevivencia do grupo. 

Estabeleceram-se entao rela9oes de poder, que garantiam o cumprimento 

destas regras, sendo atribuida a alguns componentes do grupo social a competencia 

para fazer cumprir as regras. 
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Seguindo-se a teoria evolucionaria, na Gracia Antiga surge a palavra 

Policia. 

Segundo LAZZARINI (1987, p. 20), "PoHcia e vocabulo derivado do latim, ou 

seja, de politia, que, por sua vez, precede do grego, isto e, politeia, trazendo, 

originalmente, o sentido de organiza98o politica, sistema de governo e, mesmo, 

governo". 

Este conceito representa bern a realidade da sociedade da Grecia Antiga, 

pois a PoHcia confundia-se com o conjunto das instituigoes que governavam a 

cidade (polis). Pelo equilibria social e a consciencia civica de seu povo, a sociedade 

grega foi a que menos fez uso da atividade policial, apesar de ter dado origem a 
palavra. 

Das civilizagoes antigas, e com certeza na de Roma que a atividade policial 

possui maior semelhanga com a estrutura e as fungoes desempenhadas pelas 

policias da civilizagao moderna. Roma era policiada por sete Coortes Vigilum, 

compostas cada qual de mil homens, que tinham por missao manter a disciplina da 

vida social e a ordem publica. As fungoes destas Coortes confundiam-se com 

fungoes judiciais. 

2.2 NA IDADE MEDIA 

Durante o periodo da ldade Media, o controle social era exercido pelos 

exercitos, sob orientagao, em urn primeiro momenta dos senhores feudais e da 

igreja e, posteriormente, com a queda do feudalismo e o inicio da Reforma, dos 

monarcas absolutistas. Este controle visava a manuten98o do poder, a defesa 

territorial e a intimida98o do povo para que nao se insurgissem. 

2.3 NO EST ADO MODERNO 

Por volta do seculo XVIII, no Estado Moderno, surge o embriao da Policia 

atual. A Revolu98o Francesa, com os seus ideais de liberdade, fraternidade e 
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igualdade; as ideias liberais, a teoria da separa9ao des poderes de Montesquieu, 

destroem aos poucos o Estado Absolutista, colocando em cheque a ideia do Estado

Policia. 

Surge entao a figura do Estado de Direito, calcado na juridicidade e na 

defesa da dignidade humana, tendo como base filos6fica a Declarayao des Direitos 

do Homem e do Cidadao (1789). 

Segundo Fachini: 

A criayao deste Estado Democratico de Direito redimensionou a funyao 
policial, atribuindo-lhe a missao de proteger a ordem jurfdica e de manter a 
seguranya. A policia nao reside na vontade do monarca, mas na vontade 
legislativa. Esta estabelece seu objeto e limites. A policia tern por funyao 
adotar medidas necessarias para a manutenyao da paz, seguranya e da 
ordem publicae proteger a sociedade. (FACHINI, 1998, p. 5) 

0 surgimento da Policia como organiza9ao data deste perfodo. Em 1829, na 

lnglaterra, o Primeiro Ministro, Sir Robert Peel, criou a Policia Metropolitana de 

Londres, considerada a primeira organiza9ao policial do mundo. 

2.4 A POLJCIA NO BRASIL 

A Policia no Brasil, historicamente, remonta ao seculo XIX, precisamente ao 

anode 1808, com a chegada da Familia Real Portuguesa. 

Na sua chegada ao Brasil, D. Joao VI traz consigo a Divisao Militar da 

Guarda Real de Policia, considerada o embriao da Policia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, iniciando a hist6ria das Policias no Pais. 

Em 1822, na epoca da Declara9ao da lndependencia, a seguranya da 

popula9ao se confundia com a seguranya da nayao. Nao se tinha a noyao atual de 

seguran9a publica, nem tampouco organiza9oes que se dedicassem exclusivamente 

a este fim. A propria legisla9ao era omissa quanta a este assunto. 

Durante a regencia do Padre Diogo Antonio Feij6, precisamente em 1831, os 

governos provinciais sao conclamados a extinguir todos os corpos policiais 

existentes. Sao criados os Corpos de Guardas Municipais Voluntaries, per meio de 
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Lei Regencial. Estes se constituiram no embriao das Policias Militares em quase 

todos os Estados da Federac;ao. 

Com uma visao bastante avanc;ada para a epoca, Padre Feij6 determina que 

a nova policia brasileira deveria ser hierarquizada e disciplinada, composta 

exclusivamente por voluntaries, que se dedicassem permanentemente ao oficio 

policial. 

Segundo Terra: 

[ ... ] e born lembrar que durante o periodo regencial, mediante lei, os 
govemos provinciais, atraves do conselho da provincia foram autorizados a 
organizarem nas capitais provinciais guardas municipais permanentes, com 
a finalidade de enfrentamento da agitayao inerente a epoca regencial. Mais 
tarde, as guardas municipais permanentes tiveram sua area de jurisdicao 
ampliada para toda a provincia e com a denominayao modificada para 
Corpo Policial Permanente, sucessivamente Forga Policial e atualmente 
Policia Militar. (TERRA, 1998, p. 77) 

No periodo Imperial, o Brasil se viu envolvido em muitos conflitos, internos e 

externos, e a Forc;a Policial passou obrigatoriamente a atuar no campo da Defesa 

lnterna e da Seguranc;a Nacional, agindo em conjunto com o Exercito. 

Com a Proclama<;ao da Republica, em1889, o pais passa por uma radical 

transformac;ao social e politica. 0 Decreta que instituiu a Republica responsabilizava 

os governos estaduais pela manutenc;ao da ordem e seguranc;a publicas. 

A Constitui<;ao da Republica, de 24 de Fevereiro de 1891, a exemplo do que 

ocorrera na Constitui<;ao do Imperio de 1824, tambem era omissa no que se refere a 
organizac;ao da seguranc;a publica no pais. 

Por volta de 1920, as Policias Militares, em razao do constante apoio ao 

Exercito Brasileiro, passam gradativamente a adotar os regulamentos daquela Forc;a 

Armada. 

A missao constitucional das Forc;as Publicas, durante o periodo da 

Republica Velha variou entre a seguranc;a publica (nos tempos de paz} e a defesa 

interna e territorial (durante os periodos de conflito). Observa-se ainda que a 

atribuic;ao de legislar e regulamentar a seguranc;a publica competia aos Estados, 

configurando as Forc;as Publicas quase como exercitos estaduais. 

A Constituic;ao da Republica de 1946 mantem a competencia da Uniao para 

legislar sabre a organizac;ao, instruc;ao, justic;a e garantias das Forc;as Publicas, 

agora denominadas Policias Militares. Define-as ainda como forc;a auxiliar e reserva 
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do Exercito, instituidas para a seguranc;a interna e a manutenc;ao da ordem nos 

Estados. 

Convem lembrar que a partir de 1964 as Policias Militares passaram a ser 

comandadas por Oficiais do Exercito, que repassaram as Corporac;oes os valores 

adquiridos naquela Forc;a Armada. Com isso, as Policias Militares passaram a dar 

maior prioridade a defesa interna e a seguranc;a nacional, em detrimento da 

seguranc;a publica. Comec;a uma era em que a Policia Militar seria o brac;o visivel do 

periodo ditatorial. 

Com o fim do regime de excec;ao, em 1985, entra o pais em uma fase de 

redemocratizac;ao, concretizada com a promulgac;ao da atual Constituiyao, em 1988, 

dando garantias constitucionais ao cidadao. 

2.5 PREVISAO LEGAL E DOUTRINARIA 

6rgao da administrac;ao direta responsavel constitucionalmente pela 

preservac;ao da ordem publica no Estado, a Policia Militar executa sua atividade, 

objetivando prevenir e reprimir a ocorrencia de qualquer situac;ao que abale a ordem 

publica. 

Tendo sua fundamentac;ao juridica na Constituiyao Federal: 

Art. 144- A seguranya publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservayao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimOnio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
[ ... ] V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] §5° As polfcias militares cabem a policia ostensiva e a preserva~io da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuiyOes 
definidas em lei, incumbe a execuyao de atividades de defesa civil (BRASIL, 
2001, grifo nosso). 

0 legislador, ao incluir no texto constitucional que, alem de direito, a 

seguranc;a pubica e responsabilidade de todos, divide com a sociedade o Onus do 

Estado de garantir a preservac;ao da ordem publica. 

Comparando-se a Constituiyao em vigor com a sua antecessora, notar-se-a 

uma mudanc;a singular, porem substancial, na competencia das policias em relac;ao 

a Seguranc;a Publica. Na anterior (1967) era de competencia das Policias a 
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"manutenc;ao da ordem publica". Na atual (1988) essa competencia evolucionou 

para a "preservac;ao da ordem publica". 

0 governo Federal regulamentou as alterac;oes processadas no sistema de 

manutenyao da Ordem Publica, dando exclusividade de atuac;ao as Policias 

Militares, par meio do Decreta-Lei 667, de 02 de julho de 1969, que estabelece as 

competencias de atuac;ao das Policias Militares e a sua subordinac;ao. 

Com o Decreta-Lei 2.010, de 12 de janeiro de 1983, o governo Federal 

alterou a redac;ao dos artigos 3° e 4°, dando-lhes a seguinte redayao: 

Art.3° - lnstituidas para a manutenyao da ordem publica e seguranc;a interna 

nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Policias Militares, no 

ambito de suas respectivas jurisdic;oes: 

Executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das Forc;as 

Armadas, o Policiamento ostensive, fardado, planejado pela autoridade competente, 

a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenyao da ordem publica e o 

exercicio dos poderes constituidos; 

Atuar de maneira preventiva, como forc;a de dissuasao, em Jocais au areas 

especificas, onde se presuma ser possivel a perturbayao da ordem; 

Atuar de maneira repressiva, em caso de perturbac;ao da ordem, precedendo 

o eventual emprego das Forc;as Armadas; 

Atender a convocac;ao, inclusive mobilizayao, do Governo Federal em caso 

de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbac;ao da ordem ou 

ameac;a de sua irrupyao, subordinando-se a Forc;a Terrestre para emprego em suas 

atribuic;oes especificas de Policia militar e como participante da Defesa lnterna e da 

Defesa Territorial; 

Ah3m dos cases previstos na tetra anterior, a Policia Militar podera ser 

convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar a Corporayao o nivel necessaria de 

adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposic;oes 

deste decreta-lei, na forma que dispuser o regulamento especifico; 

§ 1 o - A convocac;ao, de conformidade a tetra "e" deste artigo, sera efetuada 

sem prejuizo da competencia normal da Policia Militar de manutenc;ao da ordem 

publica e de apoio as autoridades federais nas missoes de Defesa lnterna, na forma 

que dispuser o regulamento especifico. 

§ 2° - No caso de convocac;ao de acordo com o disposto na tetra "e" deste 

artigo, a Policia Militar ficara sob a supervisao direta do Estado-Maior do Exercito, 
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par intermedio da lnspetoria-Geral das Polfcias Militares, e seu Comandante sera 

nomeado pelo Governo Federal; 

§ 3° - Durante a convoca9ao a que se refere a letra "e" deste artigo, que nao 

podera exceder o prazo maximo de urn ana, a remunera9So des integrantes da 

Policia Militar e as despesas com sua administra9ao continuarao a cargo do 

respective Estado-Membro. 

Art.4° - As Policias Militares, integradas nas atividades de seguran9a publica 

des Estados e Territories e do Distrito Federal, para fins de emprego nas a9oes de 

manuten9So da ordem publica, ficam sujeitas a vincula9ao, orienta9So, planejamento 

e centrale operacional do orgao responsavel pela Seguran9S Publica, sem prejuizo 

da subordina9ao administrativa ao Governador (BRASIL, Dec.-Lei 2.010, 1983). 

Em 1983, ja proximo do fim do periodo de exce9So, o governo Federal edita 

o Decreta-Lei 88.777, de 30 de setembro de 1983, regulamento este que estabelece 

principios e normas para aplica9So do Decreta-Lei 667. 

Este regulamento, alem de organizar estruturalmente as Policias Militares, 

preve as condi9oes de convoca9So em case de guerra au grave perturba9So da 

Ordem Publica, bern como as condi9oes de subordina9So das Policias Militares aos 

orgaos responsaveis pela Seguran9a Publica des Estados Membros, para fins de 

emprego operacional. 

Em sua parte doutrinaria, o regulamento traz alguns conceitos sabre a 

atua9So da Policia Militar: 

Policiamento Ostensive: 

A9So Policial, exclusiva das Policias Militares, em cujo emprego o homem au 

a fra9So de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda, quer 

pelo equipamento, au viatura, objetivando a manuten9So da ordem publica. 

Sao tipos desse policiamento, a cargo das Polfcias Militares, ressalvadas as 

missoes peculiares das For9Ss Armadas, as seguintes: 

ostensive geral, urbana e rural; 

de transite; 

florestal e de mananciais; 

rodoviario e ferroviario, nas estradas estaduais; 

portuario; 

fluvial e lacustre; 

de radiopatrulha terrestre e aerea; 
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de seguran9a externa dos estabelecimentos penais do Estado; 

outros, fixados em legisla~o da Unidade Federativa, ouvido o Estado-Maior 

do Exercito atraves da lnspetoria-Geral das Policias Militares. 

Manuten<;ao da Ordem Publica: e o exercicio dinamico do poder de policia, 

no campo da seguranc;a publica, manifestado por atuac;Oes predominante 

ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a 

ordem publica (BRASIL, Dec.-Lei 88.777, 1983). 

Analisando a legislac;ao acima apresentada, notam-se dois aspectos 

diferentes em rela~o a atuac;ao policial: uma vertente policial propriamente dita, que 

delega as Policias Militares a manutenc;ao da Ordem, atividade de carc~ter civil, e 

outra vertente militar, ao incumbir-lhes missoes de carc~ter militar no campo da 

Seguran9a lnterna e Defesa Nacional. 

Alias, esse e o grande paradoxo desta modificac;ao de compet€mcia das 

Policias Militares. 0 governo Federal lhes delegou atribuic;oes de cuidar da 

manutenc;ao da Ordem Publica, atividade relacionada ao campo da Seguranc;a 

Publica, e ao mesmo tempo, manteve as atribuic;Oes das Policias Militares 

relacionadas ao campo da Seguranc;a lnterna e Defesa Nacional, tipicas do periodo 

em que as Policias Militares se constituiam em Exercitos Estaduais. 

A adoc;ao de uma doutrina de atuac;ao na area da Manuten~o da Ordem 

Publica, com base na filosofia de atua~o de uma Policia oriunda do modelo Anglo

Saxao, somada a manuten~o da ideologia militar, tipica das Policias do modelo 

Latino, fez com que surgisse uma Policia hibrida, com estetica militar e 

competencias de carater policial. 

Esse paradoxo entre atuar como for~a policial ou como for~a militar sera 

convenientemente abordado a seguir. 

Sendo que cabe as policias a preservac;ao da Ordem Publica, e importante 

conhecer o que e a Policia. 

No mesmo sentido, a Constituic;ao Estadual, em seu Art. 48, dispoe: 

A Policia Militar, forc;a estadual, instituic;ao permanente e regular, organizada 

com base na hierarquia e disciplina militares, cabem a policia ostensiva e a 

preserva~io da ordem publica, a execuc;ao de atividades de defesa civil, a 

prevenc;ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, o 

policiamento de transito urbano e rodoviario, de florestas e de mananciais, alem de 

outras formas e func;Oes definidas em lei (grifo nosso ). 
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Verifica-se que a Constitui9So do Estado do Parana manteve as disposi9()es 

legais sobre a seguranga publica, observando rigorosamente os limites 

estabelecidos pela Constituigao Federal, ampliando, entretanto, com uma 

exemplificagao alguns tipos de policiamento ostensivo que cabem a Policia Militar. 

Tais competencias foram da mesma forma, previstas na legislagao estadual. 

0 C6digo da Policia Militar do Estado do Parana, Lei 1943, de 23 de junho 

de 1954, traz redagao identica quanto a missao institucional. 

Da mesma forma, a Lei de Organizagao Basica da PMPR (LOB), Lei 6774, 

de 8 de janeiro de 1976, reproduzindo a previsao federal coloca: 

Art. 2°. Compete a Policia Militar: 

executar, com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares as Forgas 

Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais 

competentes, conceituadas na legislagao federal pertinente, a fim de assegurar o 

cumprimento da Lei, a manuten~io da ordem publica e o exercicio dos 

poderes constituidos. (grifo nosso) 

Em razao dessa determinagao constitucional e da previsao legislativa federal 

e estadual, a investidura no cargo policial de seguranga publica, confere a seus 

agentes a correspondente autoridade policial em sua area de atuagao. E nela e nos 

seus estritos limites expressos na lei que os agentes devem exercer sua atividade 

de policia. 
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"Devemos contribuir o bern com o bern 
e o mal nao com o mal, mas com justiya" 

Kung-Fu-Tseu 

A violencia urbana tern sido urn dos mais agravantes problemas do mundo 

contemporaneo. 

E importante salientar que nao se pretende aqui direcionar todas as causas 

da violencia urbana ao fator socioeconomico, nem muito menos a situac;ao de 

desemprego de grande parte da populagao. lntenta-se sim, demonstrar que boa 

parte da violencia existente hoje nos centros urbanos decorre, mediata ou 

imediatamente, desses fatores. 

Alem disso, para solucionar o problema da violencia e preciso muito mais do 

que geragao de empregos e distribuigao de renda, e preciso a aproximac;ao dos 

policiais para com o povo em si considerado. Ou seja, nao bastam mecanismos de 

resultados socioeconomicos, e necessaria a participac;ao de todos para que seja 

possfvel amenizar problema de tal magnitude como e o da violencia. Tal assertiva 

melhor elucidada nas palavras de Posterli: 

E facil depreender que as medidas que se devem tomar para arrefecer o 
alto fndice de violencia em nossa patria [ ... ] nada mais sao do que leis e 
fiscalizayao do seu cumprimento, melhoria das condiyaes de vida, medidas 
preventivas e ayao integrada entre os setores, Estado e a sociedade. 
{POSTERLI, 2000, p. 84) 

Neste contexto, de desenvolvimento de mecanismos e politicas publicas 

voltadas ao combate da criminalidade, especialmente no ambito urbana, e que surge 

a ideia de Policia Comunitaria. 

A tendencia mundial e globalizada pela adoyao da Policia Comunitaria faz 
emergir reflexOes a respeito do que seja uma comunidade, qual a base de 
sua definiyao e como trabalhar com ela. Se aparentemente simples este 
conceito enseja uma grande complexidade. Em tempos passados, uma 
comunidade geografica possuia certa homogeneidade, todavia, o 
crescimento desordenado das cidades, incapazes de acompanhar a 
evoluyao dos contingentes demograficos com a satisfayao de seus 
requisitos basicos de serviyos publicos e bem-estar correspondente, mudou 
sensivelmente este quadro. (BRUM, 1980, p. 2-4) 
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Esse mesmo autor, ao analisar as comunidades urbanas, vincula o conceito 

de comunidade a uma perspectiva geografica e a uma perspectiva de bern comum, 

dizendo que "[ ... ] e de frisar bern que OS agrupamentos humanos se tornam 

realmente comunidades, quando, e somente quando, os respectivos membros se 

relacionam pessoalmente entre si e se sentem responsaveis pelo bern do conjunto." 

(BRUM, 1980, p. 5) 

Desta forma, a comunidade pode e deve exercer seu papel social atuando 

junto ao poder publico na prevenyao e soluyao dos problemas de seguran9a publica. 

A Policia deve interagir comunitariamente, visando entender e buscar solu9oes 

simples e praticas, de baixo custo operacional. 

Diante da manifesta complexidade que envolve o conceito de comunidade 

nos grandes e "desenvolvidos" centres urbanos, emerge um dos maiores desafios 

para a implantayao da filosofia de Polfcia Comunitaria, o processo de interayao 

poHcia x comunidade. 

A essencia da Policia Comunitaria, como o pr6prio nome sugere, esta na 

integrayao dos 6rgaos policiais com as comunidades, atuando de modo quase que 

"personalizado", ou seja, identificando os problemas da respectiva comunidade e 

interagindo com esta na resoluyao desses. Essa intera9ao nao se restringe apenas 

aos efeitos dos problemas, assim como nao se limita as questoes de ordem delitual, 

como tradicionalmente ocorre. PoHcia e comunidade se juntam na busca de 

solu9oes efetivas para todas aquelas circunstancias e condicionantes que 

influenciam na qualidade de vida. 

Nos grandes e medics centres urbanos, onde as populayoes e a densidade 

demografica assumem numeros mais expressivos, o espirito comunitario e de 

solidariedade se dilui, as diferen9as sociais, culturais e economicas sao mais 

acirradas, a divida social torna-se mais evidente, as necessidades humanas 

individuais e coletivas exigem maior aten9ao por parte de ayaes governamentais, o 

que faz com que a definiyao de comunidade se torne extremamente mais complexa. 
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3.1 CONCEJTUACAO 

3.1.1 A Policia em uma Visao Ampla 

Antes de abordar diretamente a definic;ao de policia comunitaria, cumpre 

conceituar o que e policia, posto que esta e genera da qual policia comunitaria e 

especie. Oeste modo, a fim de contextualizar o estudo a ser desenvolvido, observe

sa o conceito de policia, conforme Bondaruk (2007, p.48), "Policia e aquela 

organizacrao que tern a legitimidade de intervir quando alguma coisa que nao devia 

estar acontecendo, esta acontecendo, e alguem tern que fazer alguma coisa agora". 

Diante da definicrao acima citada, verifica-se que o conceito de policia pode 

ser encarado com sendo o 6rgao estatal que possui a legitimidade para atuar nos 

conflitos sociais existentes, especialmente os decorrentes de violencia com grave 

ameac;a a integridade fisica e/ ou a vida das pessoas. 

A policia militar atua no policiamento ostensivo de bairros divididos em 

subsetores, por policiais atuando via de regra, sozinhos, em viaturas, de bicicleta, a 

cavalo ou a pe, num sistema interativo com a comunidade, atraves do policiamento 

voltado para a solucrao de problemas; a policia civil atua em sua missao de policia 

judiciaria dando o devido encaminhamento as situac;oes que Jhe forem 

apresentadas, buscando sempre que possfvel dar prioridade de atendimento aos 

policiais comunitarios, visando estabelecer condic;oes de confiabilidade no sistema 

comunitario, reforc;ando as possibilidades de engajamento da comunidade. 

(BONDARUK, 2007, p. 48) 

Possuem, portanto, a func;ao visivel de atuar de forma repressiva as atitudes 

delituosas praticadas em discordancia com as normas de convivio social existentes. 

Alem de repressiva, a policia pode exercer func;oes preventivas, ou seja, 

aqueles que conciliam a pratica policial antes da ocorrencia de crimes, 

impossibilitando ou dificultando a sua pratica pelo agente criminoso. 

Ha que se ressaltar que a atividade policial atual tern, demasiadamente, urn 

grande desafio a ser encarado no contexto da criminalidade existente. Para os 

agentes policiais, que trabalham interna ou externamente, existem algumas 

dificuldades a serem solvidas no dia-a-dia do exercfcio da profissao. 
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Exemplos destas dificuldades e desafios sao: 

a) Os riscos das influencias externas na dire~o das atividades policiais, ou 

seja, situa¢es em que a decisao a ser tomada deixa de ser tecnica e passa a ter 

um carater diferenciado, evidenciando interesses externos, como nos casas de 

envolvimento politico; 

b) 0 tema seguranc;a publica, no qual esta diretamente relacionado o papel 

da policia, torna-se instrumento para angariar votos em epocas eleitorais com 

propostas de mecanismos antiproducentes que nao condizem com a realidade do 

policiamento existente, mas que, no entanto, servem para alcanc;ar os votos 

esperados naquele momenta em especifico. Neste ponte destaque-se 

especificamente a passagem seguinte: 

[ ... ] tambem a sequencia hist6rica do policiamento de 'fachada', 

frequentemente surgidos em epocas de campanhas eleitorais, impastos a Policia 

Militar por altos escaloes de governo, os quais visavam obter alto indice de 

credibilidade da populac;ao em pouco tempo, sem que a sua manutenc;ao por 

periodo mais prolongado fosse viavel, posto que foram concebidos de forma 

imaginarias, num plano perfeito, mas muitos distantes da realidade, [ ... ] acabaram 

em retumbante fracasso, aumentando os indices de criminalidade ao inves de 

reduzi-los e deprimindo a imagem da policia e do proprio governo. (BONDARUK, 

2007, p.46) 

c) A descrenc;a da popula~o no sistema policial. Muitas vezes ocorre que a 

populac;ao acaba por responsabilizar e criticar o trabalho policial por atitudes que 

nao competem ao trabalho policial. Oeste modo, situac;oes de problemas e 

dificuldades no Poder Judiciario, Sistema Prisional tambem passam a ser chamariz 

do mau desempenho da policia, ainda que nao fac;am parte de suas func;oes. 

d) A cultura de atentar-se aos problemas de seguranc;a publica somente em 

epoca de grande crise. Neste sentido, o envolvimento da popula~o na solu~o de 

conflitos deve ser continuo e nao apenas em momenta de grandes dificuldades 

noticiadas pela midia, desaparecendo os trabalhos quando a situa~o. 

aparentemente melhora. 

e) A policia nao serve para todo e qualquer tipo de problema. A policia 

auxilia na defesa do cidadao, sua integridade fisica e sua vida, contudo, em 

situac;oes que fazem parte do rol de suas competencias. Sao exemplos o transporte 
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de parturientes, de doentes em geral, e outros, o que sobrecarrega o trabalho a ser 

desempenhado pelos policiais, dificultando uma atua98o mais efetiva. 

Feitas as considerac;oes necessarias acerca da polfcia em seu sentido 

amplo, faz-se jus agora, iniciar os esclarecimentos quanto a policia comunitaria, sua 

defini98o, caracterfsticas e outras noticias que possam aclarar o desenrolar do 

presente estudo. 

3.1.2 A Policia Comunitaria 

A policia comunitaria surgiu com a nftida tentativa de minimizar os 

problemas sociais como a violemcia e a criminalidade. Veja-se: 

A atividade de Policia Comunitaria e urn conceito mais amplo que abrange 
todas as atividades voltadas para a soluc;8o dos problemas que afetam a 
seguran~ de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas por 
6rgaos governamentais ou nao. A Policia comunitarta envolve a participacao 
das seis grandes for~s da sociedade freqOentemente chamadas de 'os seis 
grandes'. Sao eles a policia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a 
comunidade de neg6cios, outras instituicoes e a midia. (BONDARUK, 2007, 
p. 48) 

Nesta filosofia de trabalho, a Polfcia busca estabelecer salida relac;ao com a 

comunidade, leva a populac;ao a participar no processo de prevenc;ao criminal, fixa o 

policial no terreno, atua alem das condutas criminosas, levando a Policia a fazer 

parte da recuperac;ao das condic;oes de vida do bairro ou da cidade. Embora este 

modelo nao substitua a atividade policial convencional, tern sido considerado como a 

mais significativa redefiniyao do trabalho policial nas ultimas decadas. (SILVA, A., 

2001, p. 20) 

Conforme expressa a citac;ao acima, a atividade de Policia Comunitaria, para 

desempenhar esmeradamente suas func;oes, demanda a participa98o de varias 

areas sociais. Dentre as indicadas pelo autor, ressalta-se a comunidade em geral, 

autoridades civis eleitas, a comunidade de neg6cios, outras instituic;oes e a mfdia. 

Os seis grandes fazem parte de urn grande organismo social que trabalha 

em prol da seguranc;a publica. Assim, sem que haja de fato a participac;ao dos seis 

6rgaos, estatais ou nao, indicados pelos doutrinadores referidos, o trabalho a ser 
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desempenhado no policiamento comunitario acaba por ser dificultado e, em 

decorrencia, resulta no nao atendimento das expectativas da popula~o que anseia 

por seguranc;a. 

Ap6s ser conceituada a policia em seu sentido amplo e policia comunitaria, 

cumpre trac;ar breves palavras quanto aos demais agentes sociais envolvidos nas 

atividades de policiamento comunitario. 

Destaque-se que a comunidade, nas atividades de policiamento comunitario, 

fica diretamente envolvida na situa~o de prover a defesa e a paz no seu ambiente, 

ou seja, numa determinada comunidade. Para tanto, existe uma facilita~o no 

sentido da criac;ao dos CONSEGS, que sao os Conselhos comunitarios de 

seguranc;a, que serao tratados mais especificamente no decorrer deste trabalho. 

Verifique-se que a comunidade [ ... ] participa de todas as fases do processo, do 

planejamento a implanta~o e avalia~o do processo, numa parceria definitiva com o 

poder publico para a soluc;ao dos problemas de seguranc;a publica atraves dos 

conselhos comunitarios de seguranc;a, associac;ao de moradores e da participa~o 

direta de voluntarios civis. (BONDARUK, 2007, p. 48) 

Quanto as autoridades civis eleitas, tem-se a destacar que: "Participarao 

dando o suporte de vontade polftica para a concretiza~o do ideal de paz social, 

vontade maior de qualquer sociedade moderna" (Idem). Ou seja, estas autoridades 

que alcanc;aram urn cargo publico eletivo, precisam desempenhar adequadamente o 

seu papel politico-social, a fim de que, tanto o Poder Executivo, quanto o Poder 

Legislativo, possam atender aos interesses de seus representados. Devem, 

portanto, contribuir de todas as maneiras legais e possiveis para a concretizac;ao do 

ideal de seguranc;a publica esperado pela popula~o que neles confiaram o voto de 

representatividade. 

No que concerne a comunidade de neg6cios podera participar das decisoes 

acerca do policiamento comunitario, bern como, contribuir financeiramente para 

custear as despesas decorrentes das atividades desenvolvidas. lsto porque a 

seguranc;a exercida e assegurada efetivamente na sua comunidade pode contribuir 

para o sucesso e desenvolvimento do neg6cio, inclusive inibindo a atua~o de 

criminosos no estabelecimento comercial. 

Outras instituic;oes podem assim ser caracterizadas: 

Setores da Prefeitura municipal (Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente, 

da Crianc;a), Ministerio Publico, Poder Judiciario, entre outros, atuando em parceria, 
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darao, cada uma na sua missao legal, suporte para a resolugao de grande parte dos 

problemas emergentes na vivencia comunitaria, que direta ou indiretamente geram o 

crime, o medo do crime, a decadencia do bairro. Aqui tambem se incluira a 

importante atuayao comunitaria de entidades como clubes de servigo, organizagoes 

nao-governamentais, associagoes trabalhistas e de apoio a grupos necessitados, 

entre outros. (BONDARUK, 2007, p. 48) 

No que diz respeito ao papel exercido pela midia no contexte social em que 

esta inserida, poderia ela exercer a fungao de dissipayao dos principios e 

mecanismos utilizados pela policia comunitaria. Tal objetivo poderia fazer com que 

um grande numero de pessoas tenha acesso a estas informagoes, conscientizando

as da necessidade e importancia desse mecanisme de defesa social contra a 

violencia e a criminalidade. 

Oeste modo, "a midia prestara apoio importante, divulgando informagoes de 

interesse comunitario, como principios do sistema, normas de autoproteyao e de 

organizayao comunitaria, datas de eventos e reunioes e outros." (BONDAR UK, 

2007, p. 49). 

3.1.3 Diferenyas entre policia comunitaria e policiamento comunitario 

Embora nao seja tao facil a distinyao entre poHcia comunitaria e policiamento 

comunitario, ela existe. A utilizagao ou equivalencia de ambos os termos com o 

mesmo sentido ou finalidade esta errada, pois, apesar de guardarem intima relagao, 

possuem diferentes significados tecnicos. 

Neste sentido, enquanto a poHcia comunitaria e definida de forma geral e 

mais abrangente de uma modalidade de PoHcia que visa assegurar a seguranya 

publica em conjunto com a participayao dos "Seis grandes" como mencionado 

anteriormente, o policiamento comunitario se refere a atividade especifica exercida 

pela policia. Ou seja, o policiamento comunitario e uma estrategia tecnica utilizada 

pela policia comunitaria para conter a criminalidade: 

0 sucesso ou o fracasso definitivo do policiamento comunitario repousa em 
urn consenso a ser alcangado a respeito do que significa o conceito de 
policiamento comunitario. Se a definigao for demasiado vaga, entao urn 
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numero excessivo de programas sera qualificado como ja participando do 
policiamento comunitario, o que leva a pensar que o policiamento 
comunitario nao exige nenhuma mudan93 substancial. E se persistirem 
definiyaes contradit6rias, o termo se toma sem significado. (SILVA, A. 2001, 
p. 21) 

Trata-se, pois, o policiamento comunitario de instrumento tatico da policia 

para exercer as finalidades propostas pela policia comunitaria. Conforme Bondaruk 

(2007, p. 49). "Ja o policiamento comunitario e uma atividade especifica da policia, 

compreendendo todas as ac;oes policiais decorrentes desta estrategia". Os mesmos 

doutrinadores ainda ensinam que: 

0 policiamento comunitario e uma filosofia de policiamento personalizado de 

servic;o complete em que o mesmo policial patrulha e trabalha na mesma area numa 

base permanente, a partir de urn local descentralizado, trabalhando numa parceria 

preventive com os cidadaos para identificar e resolver os problemas. (BONDARUK, 

2007,p. 55) 

Neste sentido e encontrado na doutrina o que se denomina "os nove 'p' do 

policiamento comunitario". Ou seja, principios norteadores da atividade de 

policiamento comunitario que surgem como uma nova tendencia de controlar e 

com bater a criminalidade em con junto com outras esferas do meio social, o que sera 

mais bern abordado em t6pico especifico do presente estudo. 

Antes, porem, e mister analisar esmeradamente o policiamento comunitario 

a fim de dar clareza ao que se pretende transmitir com o presente estudo. 

Feitas as explanac;Oes basicas necessaries acerca do que e o policiamento 

comunitario e, quanto as distinc;oes existentes entre este e a poHcia comunitaria 

como urn todo, interessante se faz neste memento explicitar o que nao e 

policiamento comunitario. 

Tal iniciativa se justifica pelo fato de que existe uma seria tendencia em se 

confundir policiamento comunitario com outras circunstancias, como se vera a 

seguir. 

Tomando por base a obra: Policiamento comunitario: Como comec;ar, de 

Robert Trojanowicz, pode-se observar o que nao e policiamento comunitario, 

conforme: 

a) Policiamento comunitario nao e uma tatica nem uma tecnica - nao e urn 

esforc;o limitado para ser tentado e depois abandonado, e sim urn novo modo de 
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oferecer o servi9o policial a comunidade 1• Tambem nao se trata de relayaes 

publicas, pois a melhoria das rela9oes com a comunidade e necessaria, porem nao 

e o objetivo principal; 0 trabalho de policiamento comunitario deve ser feito com 

seriedade e honestidade, para nao incorrer no descredito social; 

b) Policiamento comunitario nao e uma antitecnologia, pois pode inclusive, 

beneficiar novas tecnologias que podem auxiliar e melhorar o servi90 e a seguranya 

dos policiais. Computadores, celulares, sistemas de monitoramento, veiculos com 

computadores, alem de armamento moderno, inclusive nao letal e coletes protetores 

fazem parte da rela9ao de equipamentos disponiveis e utilizaveis pelo policial 

comunitario. A ideia do policial comunitario 'desarmado' e falsa, pois no Japao e 

Canada os policiais utilizam armamento de ponta. No caso brasileiro a nossa 

tecnologia muitas vezes e adaptada, ou seja, trabalhamos muito mais com 

criatividade do que com tecnologia. lsto com certeza favorece o reconhecimento da 

comunidade local; 

c) Policiamento comunitario nao e condescendente com o crime, pois que os 

policiais comunitarios respondem as chamadas e fazem prisoes como quaisquer 

outros policiais, sao energicos e agem dentro da lei com os marginais e os 

agressores da sociedade. Contudo, atuam pr6ximos da sociedade orientando o 

cidadao de bern e os jovens, estabelecem a9oes preventivas que busquem melhorar 

a qualidade de vida no local onde trabalham. Parece ut6pico, mas inumeros policiais 

ja vern adotando o comportamento preventivo com resultados excepcionais. Outro 

ponto importante e que por estar proximo da comunidade, o policial comunitario 

tambem e uma fonte de informayaes para a policia de investiga9ao (Policia Civil) e 

para as foryas taticas, quando forem necessarias as a9oes repressivas ou de 

estabelecimento da ordem publica. 

e) No exercicio de suas atividades, o policial comunitario nao pode ser urn 

profissional espalhafatoso, mas sim, humilde e sincero nos seus prop6sitos, os quais 

sao urn dos mais relevantes servi9os prestados a sociedade contemporanea; 

Nada pode ser feito para aparecer ou se sobressair sobre seus colegas de 
profissao. Ao contn3rio, ele deve contribuir com o trabalho de seus 
companheiros, seja ele do motorizado, a pe, transite, bombeiro, civil, 
etc. 0 policiamento comunitario deve ser uma referencia a todos, policia ou 

1 Neste aspecto, o doutrinador Robert Trojanowicz, nao entende que o policiamento 
comunitario seja uma estrategia policial essencialmente para combater a criminalidade como 
entende Bondaruk, mencionados anteriormente neste trabalho. 
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comunidade. Afinal, ninguem gosta de ser tratado por urn medico 
desconhecido, ou levar o seu carro em urn mecanico estranho. 
(TROJANOWICZ, 1994, p. 40, grifo nosso) 

f) Policiamento comunitario nao pode ser confundido com paternalismo, nem 

privilegiar os ricos e poderosos ou os cham ados "amigos da policia", mas visar 

transmitir o senso de justi~ e transparencia na acao policial. Nas situa9oes 

impr6prias devera estar sempre do lado da ordem, da justi~ e da lei, jamais ficando 

adstrito ao atendimento de interesses de individuos particularizados; 

Policiamento comunitario nao deve favorecer ricos e poderosos - a 
participac;ao social da policia deve ser em qualquer nivel social: os mais 
carentes, os mais humildes, que residem em periferia ou em areas menos 
nobres. Talvez nestas localidades e que esta o grande desafio da Policia 
Comunitaria. Com certeza os mais ricos e poderosos tern mais facilidade em 
ter seguranc;a particular. (TROJANOWICZ, 1994, p. 52) 

g) Nao deve ser visto como uma unidade em separado do restante da 

Corporayao, mas sim integrantes e participantes de todos os processes 

desenvolvidos; 

Sao partes sim de uma grande estrategia organizacional, sendo uma 
importante referencia para todas as ac;Oes desenvolvidas pela Policia 
Militar. 0 perfil desse profissional e tambem o de aproximac;ao e paciencia, 
como capacidade de ouvir, orientar e participar das decisoes comunitarias, 
sem perder a qualidade de policial militar fo~ado para servir e proteger a 
sociedade. (TROJANOWICZ, 1994, p. 52) 

h) Policiamento comunitario nao pode ter urn enfoque de cima para baixo, 

isto e, as iniciativas do policiamento comunitario come~m com o policial de serviyo: 

o soldado da Policia Militar. "[ ... ] assim, admite-se compartilhar poder e autoridade 

com o subordinado, pois no seu ambiente de trabalho ele deve ser respeitado pela 

sua competencia e conhecimento. Contudo, o policial comunitario tambem adquire 

mais responsabilidade ja que seus atos serao prestigiados ou cobrados pela 

comunidade e seus superiores." (TROJANOWICZ, 1994, p. 52) 

Neste aspecto, e salutar o fato de que a comunidade participara dos 

melhoramentos a serem realizados na sua regiao e, isso tambem envolve a 

fiscalizacao das atividades do policial comunitario, analisando sua conduta e demais 

atos relacionados. 
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i) 0 policiamento comunitario vai lidar com a questao de roubos, drogas e 

tantos outros crimes graves que influem diretamente a sensac;ao de seguran98 da 

comunidade em que atua [ ... ] seu principal papel, alem de melhorar a imagem da 

policia, e o de ser urn interlocutor da solugao de problemas, inclusive participando do 

encaminhamento de problemas que podem interferir diretamente na melhoria do 

servigo policial (uma rua mal iluminada, horario de saida de estudantes diferenciado, 

etc. (TROJANOWICZ, 1994, p. 53) 

j) Policiamento comunitario nao pode ser encarado como a sotuc;ao de todos 

os problemas de inseguran98 publica. Ou seja, o policiamento comunitario deve ser 

uma forma de facilitar a aproximagao da comunidade e o policial favorecendo a sua 

participagao e demonstrando a sociedade que grand~ parte da soluc;Bo dos 

problemas deve partir deJa mesma. 

k) Nao retrata apenas as transforma¢es vistas em edificac;Oes. lsto e, nao 

basta apenas a implantagao dos modulos ou a modificagao dos quarteis, mas, de do 

profissional em sua propria conduta. 

Finalmente, e talvez topico de maior relevancia, refere-se ao fato de que o 

policiamento comunitario nao pode ser interpretac;ao como mecanisme de 

desenvolvimento de politica partidaria ou angariagao de votos do eleitor na 

comunidade: 

I) De modo nenhum pode ser interpretado como urn instrumento politico

partidario, mas uma estrategia da Corporagao - muitos acham que acabou o 

Governo "acabou a moda", pois vern outro governante e cria outra coisa. Talvez isto 

seja proprio de organizagoes nao tradicionais ou temporarias. Nao e o caso da 

Policia Militar que centenaria sempre foi [de certa forma] comunitaria. A Policia 

Comunitaria alem de filosofia e tambem urn tipo de ideologia policial aplicada em 

todo o mundo, inclusive em paises pobres com caracteristicas semelhantes as do 

Brasil. 

Verifica-se que, segundo a historia, a policia, de certa forma sempre foi 

comunitaria, criada para atender a demanda social. Assim, com o policiamento 

comunitario, a Juz dos principios e vedagoes explicitadas acima, pode ser muito mais 

eficaz e, quem sabe atender o ideal de justi98 esperado pelos cidadaos. 
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3.1.4 Principios reguladores do policiamento comunitario 

Em consonancia ao que vinha explicitando o t6pico anterior, faz-se 

interessante nesta oportunidade destacar os principios reguladores do policiamento 

comunitario. 

Destarte, veja-se a respeito dos prrnc1p1os, resumo elaborado sobre os 

ensinamentos de Ailton Lino da Silva em sua obra: "0 policiamento comunitario: sua 

implanta98o em Curitiba" (2001, p. 23-26): 

a) Filosofia: Baseia-se na crenc;a de que os desafios contemporaneos 

requerem que a Policia fornec;a urn servic;o de policiamento completo, preventivo e 

repressivo, envolvendo diretamente a comunidade como parceria no processo de 

identifica98o, prioriza98o e resolu98o de problemas, incluindo o crime, medo do 

crime, drogas ilicitas, desordens fisicas e sociais e decadencia do bairro. Urn amplo 

engajamento do Batalhao implica em mudanc;as tanto nas politicas quanto nos 

procedimentos; 

b) Personaliza~io: Com o fornecimento a comunidade do seu proprio 

policial comunitario, o policiamento comunitario quebra o anonimato de ambos os 

lados - os Policiais do policiamento comunitario e os residentes da area se 

conhecem a ponto de se tratarem pelo nome; 

c) Policiamento: MantE~m urn grande enfoque repressivo; os Policiais 

comunitarios atendem as chamadas de servic;o e realizam prisOes como qualquer 

outro policial. Eles, porem, preocupam-se tambem com a resolu98o preventiva dos 

problemas; 

d) Patrulhamento: Patrulham as suas comunidades, mas o objetivo e 

liberta-los do isolamento da radiopatrulha, fazendo com que frequentemente fac;am a 

patrulha a pe ou lancem mao de outros meios de transporte, tais como bicicletas, 

cavalos, motocicletas de tres rodas, e outros; 

e) Permanencia: Requer que os Policiais sejam alocados 

permanentemente a uma certa ronda, a fim de que possam ter o tempo, 

oportunidade e continuidade para desenvolverem esta nova parceria com a 

comunidade. A permanencia significa que os policiais comunitarios nao devem ser 

trocados constantemente de ronda e que nao devem ser usados como substitutos 

dos policiais que estao de ferias ou que faltaram ao servic;o; 



37 

f) Posto: Todas as jurisdi96es, por maiores que sejam, podem ser 

subdivididas em bairros ou vizinhan~s. 0 Policiamento comunitario descentraliza os 

Policiais, fazendo com que eles possam ser "donos" das rondas da sua vizinhan~. 

atuando como se fossem "minichefes" de policia, adequando a resposta as 

necessidades especificas da area que estao patrulhando. Alem disso, o policiamento 

comunitario descentraliza o processo de decisao, nao apenas proporcionando ao 

Policial comunitario a autonomia de agir, mas tambem concedendo a todos os 

policiais para agirem na resolu9ao de problemas com base no policiamento 

comunitario; 

g) Preven~ao: No intuito de proporcionar urn servi90 completo de policia 

a comunidade, o policiamento comunitario equilibra as respostas aos incidentes 

criminais e as emergencias, com uma aten98o especial na preven98o dos problemas 

antes que estes ocorram ou se agravem; 

h) Parceria: Encoraja uma nova parceria entre as pessoas e a sua 

policia, apoiada no respeito mutuo, no civismo e no apoio; 

i) Resolu~ao de problemas: Redefine a missao da Policia em rela98o a 

resolu98o de problemas, de modo que o sucesso ou o fracasso dependam da 

qualidade do resultado (problemas resolvidos) mais do que simplesmente dos 

resultados quantitativos (numeros de deten96es feitas, multas emitidas e outros, 

conhecidos como "policiamento de numeros"). Tanto as medidas quantitativas como 

as qualitativas sao necessarias. 

Nesta seara, e possivel observar a base fortificada do policiamento 

comunitario e a importancia das atividades de uma policia comunitaria eficaz e 

atuante junto as comunidades. 

0 funcionamento e a satisfativa aplicabilidade dos nove principios indicados 

acima, certamente podem proporcionar urn grande avan9o as atividades de 

policiamento comunitario implantadas no Brasil e no mundo. 

3.2 A RELACAO POLICIAL MILITAR X COMUNIDADE 

Na sociedade contemporanea, nota-se que o individualismo e crescente. 

Sorj (2004, p. 30) menciona que na dinamica da modernidade, as pessoas se 
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individualizam e a sociedade se complexifica; entrelac;am-se cada vez mais os 

destines individuais e sociais, o que exige uma crescenta intervenc;ao do poder 

publico. Devido ao avanc;o tecnol6gico vivido, a rapidez das informac;oes e 

transformac;Qes constantes, as quais estao sujeitas dentro da sociedade moderna, 

criam uma dependencia indireta do individuo para com o Estado. Caracteristica de 

uma sociedade onde ha urn rompimento das estruturas tradicionais, a familia era 

vista como ponte referencial no modele patriarcal, significativamente modificado 

dentro da atual estrutura social brasileira. 

Para Valente (2003), esta mudanc;a e conseqOencia dos efeitos da 

globalizac;ao sabre as pessoas, tornando-as cada vez mais anonimas e solitarias. E 

assim, desagregadas e isoladas, em que os estranhos sao as projec;oes dos nossos 

medos, levantam-se muros, contrata-se vigilancia privada, verifica-se cada vez mais 

urn distanciamento da liberdade de ir e vir, perde-se a individualidade. 

Diante dessa ausencia de individualidade, vislumbra-se que na area da 

seguranc;a publica, a responsabilidade esta sendo conferida cada vez mais ao 

Estado. A obrigac;ao da educac;ao dos filhos esta cada vez mais direcionada para o 

Estado do que para a familia. lsso porque a desigualdade social cria uma pratica de 

que tudo provem do poder publico, por meio dos beneficios e programas sociais 

oferecidos. 

Observa-se que a Policia Militar tern uma demanda de servic;os aumentada, 

extrapolando a sua missao constitucional, sendo convocada pela comunidade para 

resoluc;ao dos problemas do cotidiano. 

Procurando responder de forma condigna a estes anseios da comunidade, a 

Policia Militar executa as atividades tradicionais de policiamento ostensive, e ainda, 

dentro da filosofia de policia comunitaria, desenvolve diversas modalidades de 

policiamento, visando a aproximac;ao do policial militar com a sociedade, 

desenvolvendo programas de carater preventive educacional, como o Programa 

Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia (PROERD), que ensina 

crianc;as do ensino fundamental a dizer nao as drogas, preparando-as para a 

convivencia em grupo. 

Contudo, nao se criou urn ambiente adequado para que o publico interne 

das policias militares (PPMM), executores da atividade de policiamento ostensive, 

para que se aceitasse essa nova mudanc;a, havendo resistencia significativa para 

esse paradigma. 0 modele de gestae da policia militar tern sido caracterizado, 
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desde sua cria<;ao (1854), para defesa do Estado pelas for<;as belicas e humanas, o 

qual nao facilitou a aproxima<;ao da PoHcia Militar com a sociedade e vice-versa: 

No caso da forrnayao tradicional dos agentes policiais no Brasil, rnuitos tern 
sido os estudiosos que charnarn a atenyao para urn processo de 
socializacao que enfatiza a internalizacao de determinadas praticas e 
valores orientados para urn rnodelo extrernarnente rnilitarizado, onde os 
principios da hierarquia e da subrnissao instrucional serviriarn de justificativa 
para a aplicacao de ritos de hurnilhacao e praticas violentas e 
desrespeitosas infligidas aos agentes policiais. (CUNHA, 2004, p.203) 

Alem disso, a PoHcia Militar serviu como 6rgao opressor, ficando, assim, 

ainda hoje, estereotipada como repressiva, a servi<;o dos interesses dos 

governantes e nao como a servi<;o da comunidade. 

A PoHcia Militar, como 6rgao responsavel pela preserva<;ao da ordem 

publica, tern em sua atividade uma semelhan<;a com o pai de urn adolescente, ou 

seja, cabe a PM verificar aquele que nao tern conduta conveniente (como urn 

adolescente rebelde) lsto, logicamente, desagrada aquele que esta sendo advertido 

e a tendencia e hostilizar, pelo menos por algum tempo, aquele que o esta 

advertindo. 

0 Sistema Nacional de Seguran<;a Publica busca padronizar a atividade das 

Policias Militares no Brasil. No entanto, o que se percebe e que se passa por uma 

transi<;ao do modelo tradicional de policiamento, para urn policiamento interativo com 

a comunidade. 0 repasse de recursos federais no aparelhamento dos 6rgaos 

policiais busca melhorar sua ostensividade. 

3.2.1 A Forma<;ao do Policial Militar 

No Plano Nacional de Seguran<;a Publica, a exemplo dos modelos de poHcia 

adotados em paises da Europa e America do Norte, manifesta-se que a eficacia do 

policiamento ostensive sera adquirida com a aproxima<;ao dos 6rgaos de policia da 

sociedade, em geral. 

Esse objetivo s6 sera atingido com a qualificayao profissional e treinamento 

do policial durante sua forma<;ao. Sabe-se que a sele<;ao e condi<;ao necessaria, 

mas nao o suficiente para se conhecer urn profissional qualificado. E imprescindivel 
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que haja uma continuidade de a9oes planejadas, e que essas perdurem durante o 

periodo de instrU9aO. Mas 0 objetivo da forma9aO e unico e indispensavel, ou seja, 

propiciar condi9oes tecnico-profissionais para o desempenho e seguran9a de sua 

missao. 

Paulo Freire ressalta a importancia do processo educacional se vincular a 

hist6ria de vida de seus participantes, como forma de transforma9ao do processo 

pedag6gico em pratica da liberdade: 

0 treinamento eo processo educacional, aplicado de maneira sistematica e 
organizado, atraves do quais pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e 
habilidades, em funyao de objetivos definidos. No sentido usado em 
administrayao, treinamento envolve a transmissao de conhecimentos 
especificos relatives ao trabalho, atitudes frente a aspectos da organizayao, 
da tarefa, do ambiente e envolvimento de habilidades. (FREIRE, 2002, p. 
127) 

A forma9ao e o treinamento do policial militar, realizados em urn ambiente de 

hierarquia e disciplina, deve facilitar o entendimento de que o instruido tern a seu 

encargo o desempenho de deveres e obriga9oes que sao dos homens de maior 

responsabilidade na vida publica. 

0 treinamento deve ser constante toda a vida do empregado na empresa, 
tendo em vista que a ciencia progride incessantemente, surgindo novas 
imagens e no¢es que o trabalhador deve se assenhorear para nao ficar 
ultrapassado, isso (sic) traz uma constante melhoria na sua eficiencia, 
porque o desempenho se aperfei~a continuamente. Deve ser criado urn 
mecanisme de atualizayao de conhecimentos, e mantido atraves da 
empresa, para que o empregado fique bern informado dos avan~s 
tecnol6gicos em sua area de trabalho. (SERSON, 1980, p. 299-304) 

No espa9o da realidade vivenciada na administra9ao da atividade policial, 

percebe-se que no or9amento dos governos estaduais nao ocorre novos incentives 

financeiros a area de seguran9a publica. Os recursos sao insuficientes para atender 

a demanda do atendimento repressive as ocorrencias policiais e, mais graves ainda, 

nao proporcionam que a Polfcia Militar realize urn born policiamento preventive, por 

deficiencia de recursos humanos e de condi9oes tecnicas para o enfrentamento da 

criminalidade. 

A ruptura desse modelo de policiamento esta ocorrendo a passos lentos, 

pois falta qualifica9ao a base policial. A intera9ao entre o policial militar e 

comunidade acontecera quando perceberem erros na metodologia de trabalho, 
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pautando pelo compromisso com o resultado por meio da iniciativa, inovando o 

modele de gestae, em que, muitas vezes, as soluc;oes estao com quem realiza a 

atividade-fim, mas nao tern autonomia para a resoluyao dos problemas. Propoe-se 

que se busque eliminar camadas de burocracias, tornando as organiza<;Oes mais 

planas e flexiveis, em vez de organizac;oes tipo piramides, a administrayao agora 

deve pensar nas organizac;oes como redes. 

3.2.2 Ampliac;ao do Conceito de Policia Preventiva 

Discute-se sobre o papel da policia militar na sociedade contemporanea, 

pois ja nao se possui mais a exclusividade na seguranya publica, atenuando a 

atividade de policiamento ostensive, com as guardas municipais em diversos 

municipios brasileiros. Por outro lado, analisa-se o modele de gestae atual na 

prestayao de servic;o de seguranya publica e sua estrutura. Conseqoemcia disto 

apresenta-se tambem o crescimento desordenado das empresas de seguranya 

privada, mediante o clamor do publico por seguranya. 

Abordando o processo democratico, Bernardo Sorj discorre: 

Embora nos paises latino-americanos a experiencia das ditaduras militares 
dos anos 70 e 80 e a queda do comunismo tenham motivado a conversao 
dos intelectuais de esquerda a uma ideologia centrada nos direitos 
humanos, ainda permanece uma zona obscura sobre a relayao entre 
direitos humanos e as instituic;oes que devem sustenta-los, zona alimentada 
pela desigualdade social e pela brutal diferen<;a de acesso aos 6rgaos de 
justic;a, bern como pela corrupc;ao e pela desmoralizayao da vida politica. 
{SORJ, 2004, p. 30) 

Vivencia-se urn momento de transiyao em que, por decisoes 

governamentais, apresentam-se modelos de policiamento comunitario, mas com a 

demanda reprimida de ocorrencias, em razao da necessidade de recursos 

qualitativos e quantitativos. Tem-se uma subcultura policial, em que a resoluc;ao dos 

problemas da criminalidade passa pela eliminac;ao da vida, pela falta da 

credibilidade do policial na percussao criminal, pois ha a reincidencia no 

cometimento de crimes por parte de infratores da lei, que sao, na maioria das vezes, 
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de classes de baixa renda e de popula9ao jovem, marginalizada pela sociedade, 

sem perspectiva de ascensao social. 

A sociedade fica refem desta situa9ao, conforme evidencia Bay: 

Em que a violencia policial e atribuida nas camadas mais baixas da 
populayao, denominada teoria da vulnerabilidade, pois os individuos sao 
pobres e desconhecem o sentido da palavra cidadania, vive em lugares 
marginalizados onde o Estado e praticamente ausente. 0 papel que lhe 
cabe e preenchido por marginais. A policia nao repreende a ayao criminosa 
e aterroriza moradores. Estes nao protestam temendo uma reayao mais 
violenta. (BAY, 2004): 

Sob este prisma, ha muito ainda a ser feito para a aproxima9ao da Policia 

Militar com a sociedade que convive, sendo a imprensa uma das grandes 

responsaveis pelo marketing da policia para com a comunidade. Pelo seu alto poder 

de influencia, consegue desencadear a simpatia ou empatia do publico externo com 

a policia. 

3.3 ARQUITETURA CONTRA 0 CRIME: UMA ESTRATEGIA DA POLiCIA 

COMUNITARIA 

A participa9So da comunidade neste aspecto e fundamental como forma de 

desestimular o crime. Este e o foco do livro "A preven9ao do Crime atraves do 

Desenho Urbano" do Coronel Roberson Luiz Bondaruk (2007). 

Nele, e relatado de forma tecnica e profissional, na area de Seguran9S 

Publica, o grande potencial para se poder alterar positivamente a realidade social 

adormecida nas comunidades, pelos pr6prios cidadaos que nelas residem e 

trabalham. 

Nao se trata de solu9oes mirabolantes, mas de simples a¢es preventivas 

arquitetonicas em residencias, espa90s comerciais, publicos e privados, que venham 

a contribuir positivamente, desestimulando a a9ao delitiva, assim como cotoca9So 

correta de cercas e grades, alarmes, sistema de filmagem, acessos, layout das 

edifica9oes, ilumina9So, etc. 

Partindo-se do principia de que urn dos principais objetivos das a¢es de 

Policia Comunitaria e a resolu9So preventiva de problemas que afetam a seguran9S 
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publica, constatamos que ha uma congruencia de objetivos desta com os princfpios 

de Arquitetura Contra o Crime, posto que esta tambem, pelo estabelecimento de 

criterios de urn urbanismo preventive quanto a seguran9a, busca evitar problemas 

futures de seguran~ nos espa9os humanos utilizados. 

3.4 INTERAQAO DAS TEORIAS DA CRIMINOLOGIA COM A FILOSOFIA DE 

POLiCIA COMUNITARIA 

3.4.1 A questao do crime como fenOmeno social e comunitario 

A Policia Comunitaria e a ciencia da Criminologia moderna possuem uma 

area de estudo comum: o delito como problema social e comunitario, a 

efetividade dos mecanismos de controle social, a distribui9So da criminalidade entre 

os distintos estratos sociais, a sua dinamica de ocorrencia, dentre outros importantes 

aspectos que devem orientar as a96es da polfcia e da comunidade. 

Com efeito, o delito caracteriza-se como problema social e comunitario, pois 

possuem incidencia massiva e dolorosa na popula9So, persistencia espa9o

temporal, falta de urn inequfvoco consenso a respeito de sua etimologia e eficazes 

tecnicas de interven9So e consciencia social generalizada a respeito de sua 

negatividade. 

Evidencia-se o crime como fenOmeno comunitario, que nasce, manifesta-se 

e deve encontrar solu96es na comunidade e que nao deve se restringir as 

preocupa96es exclusivas dos 6rgaos integrantes do sistema oficial de policia e de 

persecu9So criminal. 

3.4.2 Contextualiza9So da Policia Comunitaria 

A tendencia de todas as atividades governamentais, com destaque para a 

atua9So na area da Seguran9a Publica, versa sobre a aproxima9So do poder estatal 
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com o cidadao e, por via de consequencia, com a comunidade a que se destina o 

servi9o publico. Essa tendencia de constante intera9So, integra9So, co-participa9ao 

e de gestao compartilhada da coisa publica vern sendo afirmada e reafirmada por 

diversos autores, constituindo-se na base da filosofia de Policia Comunitaria. 

Declarar guerra contra o crime, sem considerar a realidade comunitaria e a 

sua necessaria participa9ao, na complexidade fisiografica e das rela9()es humanas 

das grandes cidades, em urn contexto de crescenta conflito gerado pela dfvida social 

existente, que contribui com inumeros fatores sociais geradores de inseguran9a, a 

citar o crescimento populacional desordenado com rna distribui9So demografica, 

dentre outros importantes fatores, e lan9ar-se ao insucesso. 

Desta forma, fica caracterizada a necessidade de mudan98 de paradigmas, 

que a gestao da ordem publica seja efetivamente democratizada, com vistas a 

minimizar os problemas de seguran98 que afligem todos os cidadaos residentes em 

centros urbanos mais populosos. Essa mudan98 de paradigmas da atua9So policial 

encontra-se na Policia Comunitaria. 
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4 A POLiCIA NO MUNDO:IDEOLOGIAS E MODELOS 

"0 individuo precisa saber e sentir que sua contribuit;ao e necessaria, 
que sua dignidade nao esta sendo desrespeitada, 

que esta sendo tratado com respeito 
Quando v~ tudo isso, 

ele e capaz de realizar muita coisa". 
Mikhail Gorbachev 

Neste segmento, serao expostos alguns dos principais modelos de Policia 

existentes no mundo, alem das ideologias que dao sustentac;ao a estes modelos. 

Antes de adentrar ao campo da ideologia de policia e dos modelos a ela 

relacionados, e conveniente entender primeiro o que vern a ser "ideologia". 

A palavra ldeologia apareceu pela primeira vez no tim do seculo XVIII. 
lnventada por urn discipulo obscuro de John Locke, o frances Destutt de 
Tracy (1754-1836), a palavra ldeologia tinha a intenyao de expressar uma 
teoria do aprendizado que descrevesse a origem das ideias abstratas 
nascidas em mentes formadas por experiencias sensoriais. (WATKINS, 
1981, p. 5) 

Neste trabalho, o termo ldeologia sera usado em seu sentido mais coloquial, 

em que se constitui em urn conjunto de ideias que envolvem esquemas visionaries 

de mudanc;a social. 

E com este entendimento que serao apresentadas, a seguir, as principais 

ideologias que norteiam a atuac;ao da Policia em todo o mundo. 

4.1 IDEOLOGIAS DE POLfCIA 

Com passar dos anos, e as constantes mudanc;as dos valores morais da 

sociedade, e possivel constatar que houve tambem a evoluc;ao da ideologia que 

norteia as ac;Qes das Policias. 

Ainda que se acredite que esta evoluc;ao nao se deu de forma linear, 

ocorrendo outras ideologias em diferentes locais em urn mesmo espac;o de tempo, 

para fins didaticos, resolvemos dividir as ideologias de Policia em quatro tipos: 



46 

4. 1.1 ldeologia militarista 

ldeologia tipica das Policias dos paises de regime ditatorial. Nos prim6rdios 

da Policia no Brasil era a ideologia dominante, em face da atuac;ao das Corpora~oes 

Policiais na defesa das fronteiras da Na~ao e dos Estados, bern como, nos levantes 

que comumente ocorriam na epoca do Imperio. 

Esta ideologia tern por base a existemcia de urn inimigo a ser combatido. 

Assim, as Policias seriam for~as de reac;ao para eliminac;ao daqueles que 

perturbassem a ordem publica. 

[ ... ] 'militariza~o ideol6gica'. Trata-se da transposiyao para a area da 
seguranya publica das concepc;oes, valores e crenyas da doutrina militar, 
acarretando no seio da sociedade (a ideologia nao atinge s6 as 
organizayaes policiais) a cristalizac;ao de uma concepyao centrada na ideia 
de guerra (quando se tern urn inimigo declarado ou potencial a ser destruldo 
com a forc;a ou neutralizado com a inteligencia militar). Dar a concep~o 
maniqueista- os 'bons' contra os 'perigosos' da sociedade (SILVA, J.,1996, 
p. 501). 

4. 1.2 ldeologia de Controle Social 

Com o surgimento da sociedade capitalista, a propriedade passa a ser 

vastamente protegida pelo Estado, e a luta de classes envolvendo os proprietaries 

do capital e aqueles que detem a forc;a do trabalho, se torna cada vez mais 

acentuada. Crescem as diferenc;as sociais, e a Policia dentro deste contexte passa a 

ser usada pelas classes dominantes com a finalidade de exercer urn amplo controle, 

para evitar uma revolta. 

A policia nao pode ser seguranc;a de uma minoria, contra as maiorias, e 

precise lembrar que a escravidao do Brasil s6 acabou depois que a oficialidade do 

Exercito foi ao Ministro da Guerra dizer que nao aceitaria mais o abjeto papel de 

capitaes de mato, correndo atras de escravos fugitives. Que a policia tambem 

repudie o ingl6rio papel de lixeiro social que exerce, quando reprime e escorrac;a os 

desempregados, marreteiros, perueiros, grevistas, sem-tetos, sem-terras e tantos 

outros impedidos de se sentarem naquela mesa do apartamento de cobertura. A 
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policia trabalha com efeitos negatives das politicas do Estado. Nao pode se permitir 

ser instrumento politico do estado. Se o fizer, estara ideologizada, e garantira a 

ordem que interessa a alguns, contra democratico interesse de todos. (FONSECA, 

1997, p. 16) 

Dentro deste contexte ideol6gico, a questao social e considerada como 

sendo urn problema de Policia. A quebra da ordem publica, mesmo aquela 

resultante do descaso do Poder Publico, deve ser reprimida pelo aparato policial. 

4.1.3 ldeologia Reativa 

Esta ideologia tern por pressuposto basico a reagao do aparato policial a 
quebra da ordem publica, limitando-se a atender os chamados de emergencia, 

dispondo de todos os recursos humanos e materiais necessaries. As ac;oes reativas 

sao tipicas da Policia Civil, na sua fase investigat6ria, sendo tambem alvo da ac;ao 

da Policia Militar, quando da pronta resposta a quebra da ordem publica. 

4.1.4 ldeologia Preventiva 

[ ... ]tanto o publico quanta a policia parecem estar de acordo em que uma 

das principais tarefas policiais e aplicar a lei e, mediante essa aplicagao, garantir a 

protegao da comunidade. Entretanto, a imensa maioria dos fates que ocorrem 

diariamente aos cidadaos s6 ocasional e parcialmente constitui urn problema legal e 

ainda menos urn problema penal. No transcurso das suas atividades cotidianas, a 

policia nao se dedica principalmente a aplicar as leis em cada caso, mas sim a 

tentar encontrar soluc;oes adequadas para muitos problemas e dificuldades com que 

regularmente deparam os cidadaos e em relac;ao aos quais nem a legislagao nem a 

organizac;ao social oferecem respostas satisfat6rias. Na grande maioria dos casas, a 

polfcia e o unico servic;o social a que qualquer pessoa pode recorrer em caso de 

necessidade urgente. (RICO, 1992, p. 87) 
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Com base na citagao acima e possfvel afirmar que a ideologia reativa nao 

atende a todos os anseios da sociedade, ao contrario, o que as pessoas mais 

desejam e que nao ocorra nenhuma quebra da ordem publica. A Polfcia organizada 

com base na ideologia preventiva preocupa-se em agir nas causas que levam a 
criminalidade. 

Toda a~ao policial com finalidade preventiva e social deve estar orientada 
para assistir a comunidade com o objetivo de que esta possa resolver os 
problemas colocados pela criminalidade e pela manuten~o da ordem 
publica. Com essa perspectiva, a polfcia deve procurar o estabelecimento 
de contatos com a popula~ao e a oportunidade de lhe prestar ajuda e obter 
a sua confian~a e colabora~ao. (RICO, 1992, p. 88) 

A a9ao da Polfcia dentro da ideologia preventiva leva o policial a ser urn 

consultor da comunidade, cabendo a este o papel de orientar a sociedade e nao de 

vigiar ou controlar esta. 

4.2 MODELOS DE POLiCIA 

4.2.1 Polfcia Democratica X Polfcia Autoritaria 

Os modelos de Polfcia podem ser divididos em duas classes distintas: 

aqueles que se preocupam em reagir aos fatos e aqueles que, alem de uma 

eficiente rea9ao, possuem como principal preocupa9ao evitar que estes fatos 

ocorram. 

Estes dois modelos poderiam ser classificados como modelos de Policia 

Democratica. 

Alem destes dois modelos, existe outro, o da Polfcia Autoritaria, que tern 

como principal foco o controle da sociedade pelo uso da for~. e tfpico de pafses 

com regime autoritario. 

Em sociedades acentuadamente democraticas, em que os direitos e as 
garantias individuais sejam tradicionalmente exercitados, as solu~oes pela 
for~ e pela a~o violenta da polfcia nao prosperam, prevalecendo a fun~o 
de investiga~o criminal, a exemplo da lnglaterra e Japao, por exemplo. Ja 
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em sociedades de governo autoritario, em que os direitos de cidadania nao 
sejam valorizados, as soluyoes pela forya da policia, pela sua 
ostensividade, pela sua visibilidade, pelo seu controle da populayao (como 
paises totalitarios de direita e socialistas), desembocam na valorizayao da 
funyao da policia ostensiva, em detrimento da funyao de investigayao 
criminal (SILVA, J., 1997, p. 7). 

4.2.2 A Pollcia Democratica: Modelo Anglo-saxonico, Latino e Oriental. 

Pesquisando a bibliografia existente, encontra-se no trabalho de John D. 

Brewer uma interessante compara~ao entre os modelos de pollcia existentes. 

Segundo Brewer (1997, p. 1 0): "A parte da pollcia autoritaria, que nao parece 

utilizavel, sao indicados dois outros modelos: pollcia anglo-saxonica e pollcia 

oriental". 

Para o mesmo autor, o modelo da pollcia anglo-saxonica e o mais comum 

de ser encontrado nas democracias liberais. Parte de uma filosofia reativa, limitando

se a atender as situa~oes de emergencia, quando for chamada para atender uma 

ocorrencia. Seus agentes ate podem participar na vida diaria da comunidade, mas 

isto nao seria objeto da organiza~o; nao existiria uma intera~ao, permitindo detectar 

sinais de anormalidade e agir com antecipa~ao. A pollcia acaba se tornando uma 

"agencia da administra~o publica", baseada mais na autoridade legal que na moral. 

Ainda de acordo com o autor, o modelo oriental enfatiza o atendimento a 

comunidade. "A pollcia mantem o controle social com a persuasao, aconselhamento 

e ajuda. Tal estrategia permite que a pollcia fa~a parte do contexte social e nao um 

agente estranho ao processo [ ... ]" (BREWER, 1997, p. 10). Esta forma de 

policiamento e comum no Japao, na Coreia e na China. Este modelo proporciona a 

pollcia obter a aceita~o, confian~a e legitimidade da popula~ao. 

As pollcias do tipo Iatino sao assemelhadas as organiza~oes do tipo militar, 

quando elas pr6prias nao constituem for~s militares, sendo caracterfsticas dos 

paises unitarios. Por serem de carater nacional, integram as for~s armadas do pais, 

ou atuam como reserva destas. 

Costumam basear sua a~ao na for~a, tal e qual uma unidade militar, pois os 

fins justificam os meios. A atua~o e focada no objetivo, pouco importando as 
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limitac;oes legais e do meio, desde que as taticas e tecnicas empregadas alcancem o 

objetivo. 

Ja as policias do tipo anglo-saxOnico tern por caracterfstica principal a 

atuac;ao como empresas prestadoras de servic;os publicos, e sao tfpicas das 

Republicas Federativas. Sao completamente desvinculadas das forc;as armadas e 

exercem, como regra, o ciclo completo de policia: prevenc;ao, reac;ao imediata e 

investigac;Bo. 

Embora nao sejam militares, sao hierarquizadas pautando sua conduta por 

estatutos rigorosos. Executam todos OS tipos de atividades inerentes a func;ao de 

polfcia: Polfcia Ostensiva, Polfcia Judiciaria e Polfcia Tecnica. Apresentam uma 

relac;ao muito proxima com a comunidade, bern como sofrem controle externo da 

propria comunidade. Atuam com base na tecnica apurada e na tecnologia. 

Neste tipo de polfcia, os fins nao justificam os meios. Ao contrario do tipo 

Iatino, o alcance dos fins e limitado pelas restric;oes impostas aos meios. A atuac;ao, 

embora focada no objetivo, possui limitac;oes impostas pela legalidade e pela 

garantia da vida. 

4.2.3 0 Modelo de Polfcia Comunitaria 

lnicialmente, constitui-se em "uma filosofia e uma estrategia organizacional", 

pois nao se trata apenas de programas isolados, ao contrario, os seus princfpios e 

conceitos passam a orientar a ac;ao da Polfcia como um todo. 

Esta filosofia tern por pressuposto basico "uma nova parceria entre a 

populac;ao e a polfcia". 

Segundo Cerqueira (1985, p. 7), "o crime e um fenOmeno socio-polftico [ ... ] e 

como tal e inerente a qualquer sociedade, e o seu combate nao pode restringir-se a 
ac;ao policial". 

Cita ainda o referido autor que: 

A responsabilidade da populayao dar-se-a na busca constante da 
preparayao do cidadao, sujeito a direitos e deveres, direitos que deve 
reclamar e deveres que deve exercitar para que se possa estabelecer uma 
boa convivencia social. Assim, na noyao de ordem publica, nao se pode 
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prescindir da colabora~ao e da integra~ao comunitaria para seu complete 
entendimento e realiza~ao. (CERQUEIRA, 1985, p. 8). 

Sem a parceria entre policia e comunidade nao e possivel que se tenha uma 

Policia realmente Comunitaria. Entretanto, convem ressaltar que esta parceria deve 

se dar na busca compartilhada de solu~oes para os problemas da comunidade. 

A Policia comunitaria vai muito alem disso, do simples fato de s6 ouvir a 

comunidade. E preciso comprometimento de ambas na busca da melhoria de 

qualidade de vida da comunidade. Devem trabalhar juntas para identificar, priorizar, 

e resolver problemas contemporaneos" que possam a vir resultar em quebra da 

ordem publica. 

Alem do conceito inicial de Cerqueira, e conveniente apresentar os principios 

basicos de uma Policia comunitaria, defendidos por Dias Neto: 

0 que se propoe e urn estilo diferenciado de policiamento, caracterizado 
por: (1) uma concep~ao mais ampla da fun~o policial que abrange a 
variedade de situa~oes nao-criminais que levam o publico a invocar a 
presen~a da policia; (2) descentraliza~o dos procedimentos de 
planejamento e presta~o de servi~s para que as prioridades e estrategias 
policiais sejam definidas de acordo com as especificidades de cada 
localidade; (3) maior intera~ao entre policiais e cidadaos visando ao 
estabelecimento de uma rela~ao de confian~a e coopera~o mutua. (DIAS 
NETO, 2000, p. 15). 

0 mesmo autor defende, neste conceito, urn aspecto interessante, ainda nao 

abordado. A "descentraliza~ao dos procedimentos de planejamento e presta~o de 

servi~os" devem atender as peculiaridades e necessidades de cada comunidade, o 

que corresponde ao modelo de atendimento das mais bern sucedidas empresas do 

mundo. 

A "personaliza~ao" dos servi~os prestados a comunidade e uma tendencia 

mundial. A cria~ao de uma estrategia unica a ser implantada em todo o Estado, sem 

levar em conta as diferen~as culturais, economicas, geograficas, politicas e sociais 

de cada comunidade, tern se revelado, ao Iongo dos anos, ser ineficaz no combate a 

criminalidade. 

E importante salientar que, apesar de se basear na preven~o dos delitos, o 

modelo de Policia Comunitaria nao prescinde da rea~o imediata, posto que nem 

tudo pode ser prevenido. lnvestir "apenas" em preven~ao, deixando de rever 

tambem os procedimentos de restaura~ao da ordem publica e uma estrategia 

inadequada, na medida em que, mesmo com urn trabalho mais pr6-ativo da Policia 
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na preven9ao, ainda ocorrerao cases emergenciais que necessitem da interven~o 

do Estado, pela Policia. 

Entretanto, e interessante que estes procedimentos reativos passem 

tambem por uma revisao a luz dos principios que regem a filosofia de Policia 

Comunitaria, a fim de minimizar o impacto negative de uma a9ao policial repressiva, 

bern como, para adequa-los as peculiaridades de cada comunidade. 

4.3 AMEACA DE EXTIN<;AO 

0 fim do regime militar fez com que certos pensadores e alguns lideres da 

sociedade entrassem em cena para redimir a na~o e livra-la dos males do 

autoritarismo. Procurou-se aproveitar o clima hostil as For9as Armadas para incluir a 

Policia Militar no rol dos males do regime militar. 

As palavras do General Leonel (1997, p. 46) demonstram sua preocupa9ao 

ao tema: "0 que teria mudado em nossa conjuntura, que justifique uma possivel 

altera9ao no regime juridico das Policias Militares, ao se discutir a sua 

desmilitariza9ao ou, ate mesmo, a extin9ao." 

A organiza~o policial brasileira abrigava no seu seio dicotomias hist6ricas 

carregadas de ressentimento: Civil X Militar, Policial X Militar (guerreira}, Cidadao X 

lnimigo. 0 sistema estava entao sendo abalado por discussoes, que refletem os 

mementos criticos subjacentes a ideologia das institui¢es. 

Nao estamos mais em regime autoritario, porem os resquicios, a ideologia 

militar, que nortearam as a¢es, continuam enraizados. 

4.4 A BUSCA DE UMA IDENTIDADE PROPRIA 

Cita-nos o General Leonel: 

Hoje a realidade e outra. Tentamos buscar nossa propria identidade, apesar 
de todas as influencias e imposi~oes que sofremos. Acreditamos que s6 
agora percebemos que antes de tudo somos uma lnstituicao Policial, e que 
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a nossa missao e prestar seguran~. com qualidade, a comunidade. Nao no 
sentido pan6ptico que nos acostumamos, e muito menos de vermos o 
bandido ou marginal como urn inimigo, e que necessita ser eliminado. Nao 
devemos nortear nossas acoes em favor das ideologias das classes 
dominantes, em que imperam a busca pelo poder, em detrimento da 
minoria, dos menos abastados. (LEONEL, 1997, p.46) 

Neste sentido questiona Fonseca, ex-presidente da Comissao de Direitos 

Humanos do Estado de Sao Paulo: 

A policia nao pode ser seguranc;a de uma minoria, contra as maiorias, e 

precise lembrar que a escravidao do Brasil s6 acabou depois que a oficialidade do 

Exercito foi ao Ministro da Guerra dizer que nao aceitaria mais o objeto papel de 

capitaes de mato, correndo atras de escravos fugitives. Que a policia tambem 

repudie o ingl6rio papel de lixeiro social que exerce, quando reprime e escorrac;a os 

desempregados, marreteiros, perueiros, grevistas, sem-tetos, sem-terras e tantos 

outros impedidos de se sentarem naquela mesa do apartamento de cobertura. A 

policia trabalha com efeitos negatives das politicas do Estado. Nao pode se permitir 

ser instrumento politico do estado. Se o fizer, estara ideologisada, e garantira a 

ordem que interessa a alguns, contra democratico interesse de todos. (FONSECA, 

1997,p. 16) 

A atual Policia Militar busca urn modelo proprio de policia. Nao querendo ser 

puramente militar mas, organizada militarmente, como a maioria das policias do 

mundo inteiro, porem conscios que a natureza do servic;o e civil. Poderemos ter uma 

estrutura militar, entretanto nao nos moldes do Exercito, rigida, burocratica e 

verticalizada. A estrutura serviria para se ter uma hierarquia e disciplinar as relac;oes 

profissionais. 

A condic;So militar dessas corporac;oes facilita a sua atuac;ao coordenada com 

as Forc;as Armadas, pelos padroes de formac;So semelhantes, aproximando-as 

quanta as normas disciplinadoras, procedimentos, terminologia, estrutura 

organizacional, metodos de planejamento, comportamento operacional, 

necessidades administrativas [ ... ] (LEONEL, 1997, p. 46). 

Deve-se distanciar das ideologias militares, dos procedimentos, terminologias, 

estrutura organizacional, metodos de planejamento e comportamento operacional, e 

aproximar-se mais dos interesses comunitarios, sendo parceiros na resoluc;ao dos 

diversos problemas que afetam a Seguranc;a Publica. Na verdade, deve-se ser mais 

policia do que militar. 
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4.5 UMA NOVA VISAO 

Toda mudan9S gera resistencias e criticas, e principalmente daqueles que se 

acomodaram no tempo, e nao tern a coragem de enfrentar novos desafios. 

Adverte-nos Silva (1980, p.30) que: "toda a criminalidade e por definic;ao 

evolutiva, nao se limitando este adjetivo a qualificar apenas a criminalidade 

moderna, que parece acompanhar de mais perto as mutac;Oes da vida social[ ... ]". 

A Policia Militar e composta de pessoas que, naturalmente, apresentam 

diferen9Ss de pensamento e de posicionamento frente aos problemas 

organizacionais, mas ao mesmo tempo em que ha essas diferenc;as, verificamos, 

tambem, a existencia de grupos de pessoas que se identificam com determinadas 

ideias. 

Para materializar essa ideia transcrevemos o pensamento de Backard: "A 

(mica maneira viavel de mudar as organizac;oes e mudar sua cultura, ou seja, mudar 

os sistemas dentro dos quais os homens trabalham e vivem". 

Na verdade, os policiais militares nao foram acostumados a interagir com a 

sociedade e perguntar se eta estava ou nao satisfeita com a prestac;ao de nossos 

servic;os. Esta seguranc;a sempre foi imposta, ou seja, de cima para baixo, a poHcia 

como urn 6rgao do Estado prestando seguranc;a a sociedade. 

A ideologia sempre foi de prevenir o crime. De colocar o policiamento na rua 

em pontos de maiores movimento. Urn policiamento do faz-de-conta. Assina-se uma 

escala de servic;o, olha-se o numero de policiais e viaturas e se desdobram na rua, 

sem nenhum criteria cientifico, de dias, horas e locais de maiores ocorrencias. 0 

efetivo atua seguindo os tipos de policiamento preconizado pela doutrina, mas de 

forma descontextualizada e sem uma analise da realidade da comunidade envolvida. 

Os problemas sao resolvidos exclusivamente pela 6tica da Corporac;ao, sem 

possibilitar a participac;ao da comunidade para o estabelecimento das prioridades a 

serem estabelecidas. 

Neste sentido, nos adverte Rico: 

Se a prevenc;ao policial pocle ser de grande utilidade para a sociedade, 
pocle ser tambem a causa de graves dificuldades e inclusive constituir urn 
perigo para a democracia se, a pretexto de evitar que se cometam delitos, 
se multiplicam as limitac;oes ao exercicio das liberdades individuais e 
coletivas, aplicando de forma arbitraria os muitos regulamentos, e 
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disposi~oes analogas que proliferam por toda parte nas sociedades 
contemporaneas. (RICO, 1992, p. 249). 

4.6 0 PAPEL DA POLICIA CONTEMPORANEA 

Nos itens anteriores foram apresentadas as bases doutrim1rias e conceituais 

sobre as atribui¢es da Policia em geral, e em particular das Policias Militares, 

desde os prim6rdios da humanidade ate os dias atuais. 

Com base nesta doutrina e nestes conceitos, serao apresentados alguns dos 

principios que os autores consideram como fundamentais. 

Segundo a Constituiyao Federal em vigor, o Brasil se configura como urn 

pais democratico e federative, e que tern por base 0 respeito as leis e a dignidade 

humana, constituindo-se ainda em urn Estado Democratico de Direito. 

Pode-se observar que na opiniao dos autores, a missao da Policia Militar vai 

muito alem do simples cumprimento da lei. Como uma instituiyao que compoe a 

administracao publica, tambem costuma pautar sua acao pelo principio da 

legalidade, que pode ser definido como a subordinayao aos preceitos legais. 

0 que se nota e que apesar de atuar dentro da legalidade, em muitos cases 

a policia carece de legitimidade, nao conseguindo angariar a confianca da 

sociedade, posto que, nao raramente, a policia atua na defesa dos interesses do 

Estado, que contrariam os interesses de grande parte da sociedade. 

Os modelos tradicionais de atuayao da policia na defesa dos interesses do 

Estado necessitam de legitimacao popular. 0 modele profissional, adotado pelas 

policias norte-americana e canadense, e que serviu de base doutrinaria para as 

Policias Militares, embora tivesse uma atuacao extremamente legalista, afastava o 

policial dos cidadaos, criando urn fosso entre a Corporacao e a sociedade, gerando 

desconfianca e falta de envolvimento da comunidade na busca de solu¢es para os 

problemas de seguranca publica. 

0 modele Latino de pollcia, outra vertente formadora das bases doutrinarias 

das Pollcias Militares, tambem nao se mostra adequado. A 6tica militar, com sua 

caracteristica belica, de enfrentamento, trata a funcao policial como "combate" e nao 

como prestacao de service a sociedade. Baseia sua ayao na forca e na existencia 
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de urn inimigo a ser combatido e destruido, nao sendo esta a ac;ao que se espera de 

uma Policia dentro de urn Estado Democnatico que tern por finalidade a garantia dos 

direitos fundamentais do ser humano, entre os quais esta a vida. 

Dentre os modelos analisados, o da Policia Comunitaria e o que parece 

mais adequado para ser adotado pelas Policias Militares, pois ele e baseado nos 

mesmos principios que devem reger a atuayao policial neste seculo: o cumprimento 

das leis, a defesa da liberdade e a protec;ao ao cidadao. 

Esta nova forma de atuar da Policia Militar tern como pressupostos basicos 

as caracteristicas abaixo relacionadas. 

4.6.1 Fonte da Autoridade 

Uma Policia Comunitaria tern como fontes de autoridade a lei, o 

profissionalismo e a comunidade. Estas fontes legitimam o serviyo policial. A lei 

continua a ser a principal fonte legitimadora, dentro de urn Estado Democratico de 

Direito. 

A lei nao consegue administrar todas as atividades policiais, particularmente 
aquelas no ambito da manutenyao da ordem, da negociayao de conflitos ou 
na resoluyao de problemas da comunidade. Nestes casos, o apoio e o 
envolvimento da comunidade sao essenciais para o cumprimento das 
tarefas policiais (CERQUEIRA, 1998, p. 22). 

A atuayao do sistema juridico penal se baseia no conceito de reac;ao, ou 

seja, e preciso que primeiro ocorra a quebra da Ordem Publica para que depois a 

Justiya se manifeste. Desta forma, as ayoes preventivas nao estao previstas no 

circulo de preocupa«;ao do sistema juridico penal. lsso reforya a necessidade da 

Policia Militar adotar uma atuayao mais pr6-ativa, preventiva, trabalhando junto a 
comunidade, buscando encontrar soluyoes criativas que evitem a quebra da Ordem 

Publica. 
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4.6.2 Func;ao da Policia 

Ao contrario do modele Latino, em que a func;ao da Polfcia era defender os 

interesses do Estado, exercendo centrale sabre a sociedade pela for~a. ou do 

modele de Policia Profissional, em que a func;ao se limitava a patrulhar as ruas e 

controlar o crime, atendendo as chamadas de emergemcia e prendendo os 

criminosos (atuac;ao tipicamente reativa), a func;ao da Polfcia Militar de acordo como 

modele de Policia Comunitaria deve ser a de prevenir o crime, buscando, em 

parceria com a comunidade, solu~oes que levem a resoluc;ao des problemas de 

seguranc;a publica. 

A estrategia comunitaria provoca algumas altera¢es no tradicional 
entendimento das funcoes policiais; primeiramente a uma expansao nas 
atividades da policia: manutenyao da ordem, resoluyao de conflitos, 
resolucao de problemas atraves da organizacao e do fornecimento de 
services e outras atividades que possam atentar contra a qualidade de vida 
da comunidade passam a ser, junto com o controle do crime, atividades 
policiais (CERQUEIRA, 1998, p. 22). 

Embora ainda tenha per missao controlar o crime, como no modele 

Profissional de PoHcia, esta atividade e executada com outra configurac;ao. 

A estrategia da reforma procura controlar o crime exclusivamente pelo 

patrulhamento preventive e da resposta rapida as chamadas telefonicas. A 

estrategia comunitaria ve o centrale e a prevenc;ao do crime como o resultado da 

parceria com outras atividades. 

4.6.3 Projeto Organizacional 

0 modele organizacional adotado pelas PoHcias Militares nos dias atuais e 

extremamente centralizado, com niveis hierarquicos e de decisao, tern per base o 

modele burocratico idealizado per Max Weber. 

Segundo Weber, ha cern anos a palavra Burocracia tinha sentido positive, e 

assim a descrevia: 
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A razao decisiva para o progresso da organiza~o burocrcUica sempre foi 
sua superioridade puramente tecnica sobre qualquer outra forma de 
organiza~o ... Precisao, rapidez, ausencia de ambiguidade, ( ... ) redu~o da 
fric~o e dos custos de material e de pessoal - na administra~o 
estritamente burocratica estes elementos sao otimizados. (WEBER, 1995, p. 
13). 

Porem, o quadro atual e diferente do encontrado no inicio do seculo 

passado. 

0 tipo de governo que se desenvolveu durante a era industrial, numa 

sociedade de ritmo mais Iento, quando as mudanc;as ocorriam com menor rapidez, 

foi o de uma burocracia lenta e centralizada, preocupada com normas e 

regulamentos, sujeita a cadeias de comandos hierarquicas, a qual deixou de 

funcionar bern, tornou-se inchada, ineficiente, funcionando com desperdicio. Ao 

tentar controlar virtual mente tudo na administrac;ao publica, criou-se a obsessao pelo 

modo como as coisas devem ser feitas, passando a ignorar os resultados. Quando o 

mundo comec;ou a mudar, nao acompanharam as mudanc;as e hoje, simplesmente 

nao funcionam bern no quadro altamente mutavel da sociedade e da economia dos 

anos 90, rico de informac;oes e conhecimento. (WEBER, 1995, p. 12) 

Este modelo organizacional atual se mostra inadequado para ser utilizado 

em uma PoHcia Militar que adote o modelo de Polfcia Comunitaria, pois este tern por 

caracteristicas a participac;ao dos policiais e da comunidade, com as decisaes 

taticas e operacionais sendo tomadas pelos elementos de ponta de modo que as 

respostas a sociedade se deem de forma mais rapid a e menos burocratica possivel. 

lsto obriga a se pensar em outro modelo gerencial e organizacional para a 
policia, bastante diferente do modelo militar e paramilitar que ainda existe e 
opera nas administra9oes policiais. 0 fato da descentraliza9ao das decisaes 
taticas e operacionais nao acarreta a elimina9ao das fun¢es executivas, ou 
melhor, das funcoes de comando e chefia. 0 comando ainda tern 
responsabilidade na defini~o das politicas e das estrategias, do 
acompanhamento da sua execucao, enfim em todas as obriga¢es 
inerentes aos cargos de alta chefia (CERQUEIRA, 1985, p.7). 

Esse modelo organizacional descentralizado permite que ac;Qes 

desencadeadas pela Polfcia Militar na solu<;ao dos problemas de seguranc;a publica 

sejam personalizadas para cada comunidade em particular, levando em conta as 

peculiaridades de cada uma delas, ao inves de se tentar implementar soluc;oes 

lineares para todos os rincoes do Estado independente de suas diferenc;as culturais, 

sociais, poHticas, geograficas e econOmicas. 
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A implanta~o deste modelo requer que os policias tenham um novo perfil. 

Segundo Kelling, "este novo modelo organizacional deve ser marcado pela 

participa9ao de todos na persecu~o dos objetivos da Policia Comunitaria, tendo 

cada nivel hierarquico as suas atribuiyaes bern definidas". 

A estrategia comunitaria defende a necessidade do discernimento, do uso 

plena de todas as atividades intelectivas do policial, vez que exige do patrulheiro a 

busca de inova96es e de criatividade na sua atividade de patrulhamento. Maior 

participa~o dos segmentos encarregados pela execu9ao das tarefas policiais, com 

a gerencia participativa, e maior envolvimento dos altos escaloes da chefia no 

planejamento e na implanta9ao das politicas organizacionais e nas estrategias do 

policiamento sao elementos importantes dessa nova visao organizacional. lsto tern 

obrigado a uma simplifica~o do organograma tradicional, resultando na elimina~o 

dos niveis intermediaries da administra~o. (KELLING, 1998, p.23) 

4. 7 RELACOES EXTERNAS DA ORGANIZACAO POLICIAL 

0 modelo de Policia Comunitaria tern como urn de seus fundamentos a 

rela9ao estreita entre a Policia e os membros e institui96es da comunidade. Essa 

rela~o de parceria se efetiva nao s6 por meio dos Conselhos Comunitarios de 

Seguran9a (CONSEG), mas, principalmente, no contato do policial com a 

comunidade no dia-a-dia. 0 afastamento entre Policia e comunidade nao e mais 

incentivado, como o fora no modelo Profissional de Policia. 

As causas que levam a quebra da Ordem Publica nem sempre estao dentro 

da area de competencia da Policia Militar. Por meio desta parceria com os diversos 

segmentos da sociedade, a Policia Militar pode encontrar solu96es para eliminar ou 

minimizar os efeitos destas causas, melhorando assim a seguranya da comunidade. 

Os autores mostram uma serie de exemplos de atividades e procedimentos 
policiais que estreitam as rela¢es da policia com os cidadaos, entre eles, 
os seguintes: permanencia dos policiais no mesmo setor de policiamento, 
reuni6es da policia com os cidadaos para controle do crime, policiais 
especificos para trabalhar casos de violencia domestica, programas 
educacionais em escolas, programas esportivos e clubes de recrea~o para 
os policiais e outra serie de programas experimentais adotados em 
diferentes policias. (CERQUEIRA, 1998, p.24). 
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Alem desta reorganizac;ao no organograma, ha necessidade de se rever 

tambem a articulac;ao da Polfcia Militar, ou seja, a forma como ela distribui suas 

unidades no espac;o geografico, visando descentralizar a atividade operacional. 

Mesmo adotando o modelo de Policia Comunitaria, a atua<;ao da Policia 

Militar nao podera se restringir apenas a prevenc;ao, posto que nem todas as 

situac;oes que levam a quebra da Ordem Publica sao passiveis de preven<;ao. 

Continuarao sendo necessarias as ac;Qes de pronta resposta, a fim de atender as 

solicitac;oes emergenciais da sociedade. 

Porem, ao contrario do modelo Profissional de Policia, que se baseava no 

atendimento destas demandas de forma centralizada, com as centrais de 

atendimento- no caso do Parana, o Centro lntegrado de Operac;Oes de Seguranc;a 

Publica (CIOSP). 

4.8 TATICAS POLICIAIS 

Dentro do modelo de Policia Comunitaria, as taticas de atua<;ao policial se 

relacionam com as func;Qes da Policia. 

0 modelo tradicional de Policia tern como taticas o patrulhamento preventive 

e o atendimento as chamadas de emergencia. Baseia toda a sua a<;ao sobre a ac;ao 

ostensiva da Policia. 

A prestac;ao do servic;o de seguranc;a publica e, via de regra, calcada apenas 

e tao-somente no policiamento ostensive. Este policiamento, nao raras vezes, tern 

sido executado de forma passiva. Os policiais realizam a "ronda" aguardando serem 

chamados a atuar ao inves de buscar o contato com a comunidade para tomar 

conhecimento de seus problemas e tentar ajuda-la na busca de solu<;ao para estes 

problemas. 
' 
i 

0 modelo de Policia Comunitaria possui uma atua<;ao mais ampla. Baseia 

sua ac;ao no desenvolvimento de taticas policiais que permitam atingir tres pontos: 

a) 0 ambiente, visando criar condic;oes que dificultem a ocorrencia de 

fatos que quebrem a Ordem Publica; 

b) As viti mas em potencial, visando conscientiza-las para que nao deem 

margem a a<;ao dos criminosos; e, 
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c) Os criminosos potenciais, visando retirar deles a vontade de cometer 

atos que venham a quebrar a Ordem Publica. 

A ar;ao da Policia Militar deve ser a de servir como consultora da 

comunidade nos assuntos referentes a seguran~ publica, visando orientar a 

sociedade sobre as agaes que ela mesma pode tomar para nao se tornar vitima de 

urn crime, ou ainda, das a9oes que ela possa tomar a fim de nao permitir que as 

pessoas se tornem criminosos. 

Convem lembrar que uma das fun9oes da Policia Comunitaria e a busca de 

solu9oes, de modo compartilhado, para os problemas de seguran9a publica da 

comunidade. 

Alem das tradicionais taticas de policiamento preventivo, respostas rapidas 
as chamadas de emergencia e investiga~o. outras taticas sao sugeridas, 
tais como coleta de informa9oes, educa9ao, resolu~o de problemas, 
aconselhamento e atendimento as vitimas, organiza~o e consulta as 
comunidades. (KELLING, 1998, p.24) 

4.9 AVALIACAO DOS RESULTADOS 

Tradicionalmente, a avaliac;Bo de resultados do trabalho da Policia se baseia 

na analise dos indices de criminalidade ou na comparac;Bo peri6dica entre o 

quantitativa de crimes ocorridos em determinado local. 

Esta estrategia, embora necessaria para levantar informagaes sobre o 

volume de atendimentos, para fins de diagn6stico, mostra-se ineficaz na medida em 

que nem todas as ocorrencias de quebra da Ordem Publica sao comunicadas a 
Policia. 

No modelo de Policia Comunitaria a avalia9ao do servi9o policial e mais 

ampla. Os indicadores nao se restringem apenas ao numero de crimes ocorridos ou 

atendidos. 

Medidas relativas a satisfa~o dos cidadaos com os servi9os policiais, 
solu~o de problemas e redu9ao do medo, aumento da ordem, controle do 
crime e melhoria da qualidade de vida dos bairros sao elementos 
importantes como indicadores para a medi9ao dos resultados do 
policiamento (CERQUEIRA, 1998, p.24} 
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Para que este modelo seja adotado, e necessaria que alguns dogmas sejam 

quebradas, que haja, paulatinamente, uma transformac;ao radical na cultura 

organizacional, afastando a Corpora«;ao de alguns de seus valores que a tornam 

refratarias a sociedade e levando-a a incorporar outros valores que a induzam a 

buscar parcerias na comunidade para a soluc;ao dos problemas de seguranc;a 

publica da comunidade. 

A atuac;ao das Policias Militares deve se dar cada vez mais na preven«;ao, 

evitando que ocorra a quebra da Ordem Publica. E necessaria que as Policias 

Militares tenham uma postura pr6-ativa diante dos problemas da comunidade. 

Porem, posto que nem tudo pode ser prevenido, nao deve jamais deixar de se 

preocupar em manter urn alto grau de efici~ncia na pronta resposta aos chamados 

da comunidade na eventualidade de ocorrer a quebra da Ordem Publica. 
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5 EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS DE POLICIAMENTO COMUNITARIO 

"Todo homem e uma criatura da 
Epoca em que vive; Mas muito poucos sao 

capazes de ter ideias alem da epoca" 
Voltaire 

Ap6s o estudo acerca da poHcia comunitaria e do policiamento comunitario, 

considerando suas defini9oes, caracterfsticas, princfpios e finalidades, e salutar 

observar as experiencias de policiamento comunitario no mundo, para destacar a 

poHcia comunitaria como uma tendencia para a seguran9S publica almejada pelo 

cidadao. 

Desta feita, explanamos sobre algumas experiencias mais efetivas de 

policiamento comunitario no mundo, por pafses que possuem destaque na questao 

da seguran9a publica e da efetividade deste trabalho aplicado na pratica. 

5.1 JAPAO 

0 policiamento comunitario no Japao e urn dos mais antigos do mundo. A 

pratica de policia comunitaria surgiu neste pafs por volta de 1879, sendo, portanto, o 

pioneiro na aplicabilidade deste sistema de policiamento. 

No Japao, considerado uma experiencia original de policiamento 

comunitario, a implanta~o de bases comunitarias, conhecidas como Kobans, 

baseia-se na obriga9ao moral mutua entre o poder publico e a comunidade, e e 

representada por intermedio das palavras Giri e Ninjo. A primeira se refere a 
consciemcia da obriga~o. enquanto a segunda seria a simpatia que uma pessoa 

sente por outra, pelo fato de todos precisarem de alguem nas situa9oes mais 

adversas. 

Neste pafs, o sistema de policiamento comunitario funciona por meio de uma 

ampla cadeia de postos policiais, implantados nas comunidades, somando 

aproximadamente 15.000 (quinze mil) postos policiais em todo o pafs. 
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[ ... ]as Chusaichos (pastas policiais onde o policial reside) que se localizam 

normalmente nos bairros de baixo indice de criminalidade, onde o policial trabalha 

com a participayao da familia. Realiza rondas comunitarias em diversos horarios e 

quando nao esta presente no pasta, o registro das ocorrencias e feito par sua 

esposa, que recebe treinamento e ajuda de custa para tal missao, sem prejuizo de 

seus afazeres domesticos. As despesas com energia, luz e agua ficam par conta da 

prefeitura local. Os pastas estao equipados com radio, telefone, fax e computador 

[ ... ] (BONDARUK, 2007, p. 91-92). 

Existem ainda as Kobans que sao pastas policiais convencionais localizados 

em locais de grande circula~ao de pessoas, como pra~s e pr6ximos dos 

aglomerados estabelecimentos comerciais, dos pontes de turismo, etc. 

Os Kobans realizam suas atividades 24 horas par dia e sao compostos de, 

aproximadamente 03 a 04 policiais par pasta de trabalho. As atividades exercidas 

par eles de suma importancia para a comunidade em que estao localizados, pais 

prestam assistencia aos moradores, fazem as visitas, registram ocorrencias e ate 

mesmo agem na defesa e atendimento dos idosos da regiao. 

No case dos Kobans, a manten~ das atividades e de responsabilidade 

municipal, au seja, depende da destinayao de recursos do or~mento municipal para 

que os pastas continuem suas atividades e possam desempenha-las de acordo com 

o que necessita a popula~ao local: [ ... ] sua estrutura possibilita o atendimento de 

ocorrencias, reunioes com lideres comunitarios, instruyao dos policiais do pasta, 

alojamento e armazenamento de equipamentos diversos (armamento, coletes, 

capacetes para disturbios e semelhantes). Possui tambem radio, computadores, faz 

e telefone. Suas atividades vao desde o registro formal de ocorrencias ate a ronda a 

pe au de bicicleta nas imedia~oes, visitando e registrando as moradores [ ... ] 

(BONDARUK, 2007, p. 91-92). 

0 grande diferencial apontado pela doutrina estudada acerca dos 

Chusaichos e dos Kobans se refere ao fate de que proporcional urn baixo indice de 

criminalidade nas localidades onde estao implantados, sobretudo pelo trabalho 

preventive que realizam no bairro au municipio. 

Assim, estes pastas de policiamento comunitario, possuem o registro au 

cadastre das pessoas que residem nas localidades onde estao inseridos, tendo 

intima proximidade com a popula~ao, chagando ate, por vezes, conhecer a maioria 

dos moradores que residem na localidade. 
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Na moral das pessoas, os conceitos de Girl e Ninjo se inter-relacionam nas 
intera9oes com as pessoas e os grupos sociais representantes dos poderes 
publicos. Pelo fato de a autoridade moral da policia estar diretamente 
associada ao govemo geral, quando o prestigio desse e multo alto, a 
policia e aceita como parte do estabelecimento do poder publico, mas, 
quando o govemo tem baixa aceita~o popular, a fun~ao policial perde 
a capacidade de ser Hder e tutora (PINHEIRO, 2008, p. 58, grifo nosso). 

Neste sentido, e possibilitado a popula~ao, urn maier contado com o agente 

policial, participando ativamente das decisoes acerca da seguran~ publica, alem do 

que, o policial tambem se beneficia no exercicio de suas atividades ja que conhece a 

popula~o e se mantem em constante dialogo, facilitando a resolu~o dos possiveis 

conflitos ou a identifica~ao de criminosos que venham a atuar na localidade que 

atende. 

A luz do que demonstra a passagem acima, e possivel verificar que no caso 

do policiamento comunitario japones existe forte liga~o entre todos os p61os de 

policiamento, de forma hierarquizada, na medida em que visa abranger todas as 

regioes com a efetiva seguran~ publica. Assim, os distritos sao subdivididos em 

areas que variam de dois a cinco quilometros quadrados, ficando na competencia 

dos postos policiais e refor~ndo o policiamento nos locais de grande concentra~o 

de pessoas. 

Tais medidas de interliga~o entre os varies mecanismos e setores 

disponiveis facilitam os trabalhos a serem desenvolvidos pela policia em conjunto 

com a sociedade. Ao que parece o sistema de policiamento comunitario tern dado 

certo neste pais. 

5.2 EST ADOS UNIDOS DA AMERICA 

Historicamente, e possfvel retratar a policia tradicional americana como uma 

das mais violentas ja existentes. Por ocasiao de problemas de ordem social e etnica 

do inicio do seculo XX, no modele policial norte - americana, utilizava-se muito mais 

da for~ fisica e de agressoes do que a propria tentativa de resolu~o dos conflitos. 

As agressoes faziam parte do cotidiano dos policiais tornando-se meio habitual para 

center a violencia com mais violencia. 
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Alem disso, segundo os escritos doutrinarios acerca do policiamento norte

americana, existia verdadeira influencia politica ja em decorrencia da guerra fria na 

qual havia participado este pais. Assim, a policia funcionava como meio de 

repressao racial e em conjunto, muitas vezes, com o crime organizado. 

Em Santa Ana, os policiais eram chamados pelas minorias como porcos e, 

em resposta as injurias, valia a lei do cassetete. [ ... ] Na cidade de Detroit, a 

realidade do uso do cassetete nao era diferente do que ocorreu em Santa Ana nos 

conflitos raciais violentos. Em Houston, os policiais eram conhecidos como aqueles 

que, primeiro quebravam a cabe~a de alguem, para, depois, perguntarem alguma 

coisa. Em Denver, "chutar o rabo" era uma tradi~ao comum, particularmente, contra 

os grupos minoritarios. Em Okland, a brutalidade contra os negros permanecia como 

pratica no exercicio da atividade principal. (PINHEIRO, 2008, p. 46) 

A brutalidade que a policia empregava na tentativa de resolucionar conflitos 

entre as pessoas causava revolta e, ao inves de proporcionar o sentimento de paz e 

seguran~ necessaries para a populac;ao, causava ainda mais medo e inseguran~. 

aumentado os indices de violencia. 

Urn dos grandes problemas enfrentados nesta epoca nos Estados Unidos 

era a questao da rivalidade racial, na qual a sociedade americana se dividia entre 

negros, brancos, Iatinos, etc. As aglomera~oes das diferentes ra~s causavam o 

confronto entre uma e outra e, em especial, entre os negros e a policia. 

A vioh}ncia aberta nas ruas, o uso de drogas e a prostitui~o fizeram com 
que a policia usasse de metodos de abordagens em que o uso excessive da 
forya fisica tomou-se regra e, nao exce~o. Os departamentos de policia 
dessas cidades chegaram a conclusio de que, caso nio ocorressem 
mudan~as de comportamento no exercicio do poder de policia, corria
se o risco da perda da credibilidade nas praticas policiais. Desse modo 
os conflitos nos guetos norte-americanos contribuiram para mudanyas nos 
padroes de relacionamento entre brancos e negros (PINHEIRO, 2008, p. 47, 
grifo nosso). 

Diante do quadro encarado pelo policiamento tradicional americana, 

vislumbrou-se a real e urgente necessidade de recompor as relac;Oes entre a policia 

e a comunidade. A credibilidade dos policiais ja estava demasiadamente abalada 

pela conduta agressiva utilizada no policiamento aplicado pela corporac;ao e a 

iminencia de urn estado de revolta podia estourar a qualquer instante. 
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Como alternativa para o enfrentamento da situa98o buscou-se a 

descentralizac;ao da autoridade policial e a colaborac;ao entre a policia e as agemcias 

das comunidades. 

Outra soluc;ao apontada para solucionar os conflitos etnicos resultou em uma 

experiemcia inedita, lanc;ada pelo Departamento de Polfcia, em 1973. Conhecida 

como programa de Policiamento de Setor Comunitario em Grupo (Community Sector 

Team Policing Program), os responsaveis pelo Departamento de Policia concluiram 

que, nas experiincias em andamento, a solu~ao para os conflitos entre o 

poder publico e a popula~ao estava na capacidade da policia em trabalhar 

como uma for~a em contato com a comunidade. (PINHIERO, 2008, p. 47, grifo 

nosso) 

Nos Estados Unidos, a luz de estudos e trabalhos desenvolvidos por 

especialistas da epoca, constatou-se que a busca pelo policiamento em contato e 

apoio mutuo com a comunidade era a unica alternativa para center os autos indices 

de violencia e a falta de credibilidade na policia americana. 

Na cidade de Los Angeles, o cenario de varios conflitos etnicos, ocorridos 
em 1992, motivou mudanyas nas praticas de policiamento, em busca de 
soluyaes para a dificuldade da policia em relayao a tolerancia aos grupos 
marginalizados. 0 governo de Bill Clinton, na epoca, investiu maciyamente 
em programas voltados para o treinamento, para a tecnologia e para a 
implantayao de estrategias de aproximayao da policia com a comunidade. 
{PINHIERO, 2008, p. 48) 

Assim, com a finalidade clara de solucionar os problemas existentes no 

policiamento e a sua rela98o com as comunidades americanas, foi desenvolvido nos 

Estados Unidos o COPS (Community Oriented Police Services), que tinha por 

objetivo reestruturar e reformular as relac;oes com a comunidade, por intermedio de 

uma maior participac;ao do cidadao nas questoes de seguranc;a publica, bern como, 

com a conseqOente valorizac;ao do policial. Para atingir tal finalidade, o policiamento 

voltou-se muito mais a mecanisme de prevenc;ao em conjunto com a comunidade, 

passando a mobilizar recursos e esforc;os para dar respostas aos problemas locais. 

Houve, certamente, problemas na transic;ao do policiamento tradicional para 

urn novo modele, que visava a prevenc;ao e a participac;ao social. A intera98o entre a 

polfcia e a comunidade enfrentou maior dificuldade com relac;ao aos guetos dos 

negros em virtude do proprio hist6rico de agressoes sofridas por estas pessoas 

pelos policiais da epoca. 
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[ ... ] o problema da transigao de urn a pratica tradicional de policiamento, no 

case des Estados Unidos, esteve relacionado a distancia da polfcia do povo, 

particularmente, os negros habitantes des guetos. As exigencias para que a policia 

adotasse uma nova pratica partiu, portanto, da necessidade em adequar-se aos 

deveres estabelecidos pelo Constituic;ao. Nesse contexte, a diminuigao na redugao 

do medo nas abordagens policiais apontou para o fate de que os cidadaos estariam 

nao s6 conscientes de seus direitos, mas da certeza relacionada a questao do zelo, 

per parte des policiais, no que diz respeito as dificuldades e problemas des 

moradores em suas comunidades. (PINHIERO, 2008, p. 51) 

Alem da redugao do medo sentido pelas pessoas des pr6prios policias e das 

circunstancias sociais vividas na epoca, houve ainda outras iniciativas que ajudam a 

amenizar a situac;ao problematica do policiamento norte-americana, como 

pesquisas, treinamentos, conferencias e tecnologia na area de seguranc;a publica. 

Em 1974, foi publicado urn trabalho em Kansas que estudava formas de 

patrulhamento, mostrando que determinar o roteiro das patrulhas antecipadamente 

nao ajudava no combate a criminalidade. Outre estudo em Kansas apontava que o 

pronto atendimento das chamadas policiais nao reduzia a criminalidade, pais havia 

urn mau aproveitamento des recursos existentes. Dais terc;os des crimes nao eram 

avisados rapido o suficiente para o combate imediato do crime. Comec;ou-se a 

definir o que era uma emergencia. 

Considerando o exposto ate o presente memento com relagao ao 

policiamento comunitario nos Estados Unidos da America, e possivel constatar que 

neste pais, o policiamento comunitario, surgiu da necessidade em se aproximar o 

policial e a comunidade, partindo de uma maier eficiencia na prevengao da 

criminalidade do que na sua repressao violenta. 

Alem disso, como vista anteriormente foram realizados diversos estudos em 

cidades americanas diferentes, a fim de apontar as melhores soluc;oes para o 

policiamento ser mais efetivo e satisfat6rio aos olhos da sociedade. 

Recentemente, Lawrence Sherman fez a pedido do congresso norte

americana uma reavaliagao da literatura existente sabre policia comunitaria a fim de 

testar a hip6tese, entre outras, de que existiriam menos crimes quanta maiores e 

melhores fossem os cantatas entre policia e cidadaos (SHERMAN, 1998). 

De acordo com a literatura, os eventuais efeitos preventives do Policiamento 

Comunitario sabre o crime se manifestariam de quatro diferentes formas: 
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1. Fiscalizac;ao comunitaria: aumentando a fiscalizac;ao voluntaria dos 

bairros residenciais feita pelos pr6prios residentes reduzir-se-ia a criminalidade 

porque os criminosos saberiam que a vizinhanc;a esta atenta; 

2. lnteligencia baseada na comunidade: os encontros comunitarios formais e 

os contatos informais da policia com os moradores e trabalhadores locais 

aumentariam o fluxo de informac;oes sobre crimes e suspeitos, da populac;ao para a 

policia, aumentando tambem a probabilidade de puni«;ao dos criminosos. Este 

aumento do fluxo de informac;oes seria util tambem para as estrategias preventivas 

contra o crime; 

3. lnformac;ao publica a respeito do crime: revertendo a hip6tese anterior, 

esta hip6tese supoe que o aumento do fluxo de informac;oes da policia para a 

comunidade aumenta a capacidade de autoprotec;ao da populac;ao. A policia 

informaria as instituic;oes do bairro sobre os padroes e tendencias da criminalidade 

local e quais as medidas mais adequadas para preveni-las. E a ideia de um telefone 

190 as avessas, pelo qual a policia informa lideranc;as locais por fax ou outro meio 

sobre a atividade criminal na area. 

4. Legitimidade policial: a hip6tese aqui e de que uma policia vista como 

legitima, justa e confiavel, incrementaria uma obediencia generalizada a lei, inclusive 

por parte de policiais que circunstancialmente a violam. 

A avaliac;ao de Sherman, de todas as evidencias disponiveis em estudos 

que colocaram a prova o Policiamento Comunitario nao e exatamente otimista. 

Segundo pode constatar, as evidencias falam contra a eficiencia dos ''fiscalizadores 

de bairro" e dos programas baseados no fluxo de informac;oes da policia para a 

comunidade. 

As outras praticas sao no maximo promissoras e nenhuma teve sua 

eficiencia comprovada, ao menos no que diz respeito ao problema da reduc;ao da 

criminalidade. 

0 objetivo primeiro de quase todo novo programa policial, em ultima 

instancia, e a reduc;ao da criminalidade. 

0 Policiamento Comunitario nao foge a regra e acima vimos algumas razoes 

do porque se deveria esperar que a introduc;So do experimento implicasse em 

menores indices de criminalidade. 
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A duvida metodol6gica, entre outras, e quanta tempo e razoavel esperar ate 

que o programa esteja consolidado e produza impactos sabre a criminalidade, e 

sabre que tipo de criminalidade. 

Com tais medidas foi possivel reduzir o passo acelerado com a que crescia 

a criminalidade nos Estados Unidos e oportunizar a comunidade sua participa~o 

nas questoes de seguranc;a publica, aumentando o sentimento de paz social. 

Alem dos Estados Unidos da America e do Japao, outros paises tambem ja 

adotaram a pratica do policiamento comunitario como metoda mais eficaz no 

combate a violemcia, como veremos a seguir. 

5.3 CANADA 

A policia Canadense em muito se assemelha ao sistema americana 

esboc;ado acima. 

Nos anos de 1990, os canadenses ja se deram conta de que as estrategias 

tradicionais de combate a violencia e a criminalidade nao estavam sendo nada 

satisfat6rias. 0 Canada propOs uma parceria entre a policia e a comunidade a fim de 

restabelecer a credibilidade no trabalho policial no pais. "0 alvo dessas mudanc;as 

teve como ponto de partida os baixos indices da participa~o da policia nas 

resoluc;oes de conflitos, e, relacionado a isto, o desempenho desfavoravel da policia 

na preven~o ou na resposta ao crime" (PINHEIRO, 2008, p. 48). 

A experiencia de policiamento comunitario, em Ottawa, particularmente, 

iniciou-se, em 1995, com a criac;ao da Ottawa Police Service (OPS). Desde essa 

epoca, a policia tern se dedicado a urn trabalho de presta~o de servic;os a 

comunidade. Na cidade, existem tres divisoes, incluindo seis distritos, onde os 

policiais sao designados para responder as emergencias e trabalhar com a 

populac;ao, buscando resolver seus problemas. A parceria entre a policia e a 

comunidade partiu da necessidade da melhoria na qualidade de vida dos cidadaos, 

e, para isto, a policia buscou trabalhar com urn servic;o de inteligencia compartilhada, 

cujo objetivo e o assegurar o direito da pessoa a suas vidas, a seguranc;a em sua 

comunidade e a de suas propriedades. 
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Neste pais, tambem houve o necessaria rompimento das praticas 

tradicionais de policiamento para restaurar os meios imprescindiveis da credibilidade 

dos cidadaos em relayao ao trabalho policial exercido. Para tanto, tambem houve a 

reinvenyao do sistema policial, descentralizando o controle de policiamento. 

Na missao policial em Ottawa, destaca-se: A seguran9a da comunidade; 0 

trabalho cooperative com a comunidade e o Suporte pessoal e profissional aos 

membros da policia. 

Esta missao de trabalho esta referenciada na filosofia da policia comunitaria, 

com a inclusao dos moradores como "parceiro ativo" na soluyao de problemas 

relacionados a seguranya. A populayao participa das atividades e das decisoes da 

policia como voluntaries nos postos policiais, auxiliando com informayaes sobre 

grupos ou indivfduos de comportamento duvidoso. As informa9oes sao sigilosas, e, 

por intermedio dessas, a policia busca, nao s6 desvendar os crimes, mas preservar 

a integridade ffsica dos informantes. 

Nesta busca por solu9oes do policiamento, tiveram de ocorrer mudanyas 

nao s6 na comunidade com a sua maior participayao nas questoes de seguranya 

publica, mas tambem no comportamento do policial como profissional e como ser 

humano capaz de transcender e se tornar cada vez mais humanizado e dedicado as 

causas sociais. 

Contudo, nao se pode afirmar que os policiais nao cometam deslizes, mas 
a chance de que sejam punidos tern possibilitado urn melhor 
comprometimento da pollcia com os agentes promotores da democracia e 
da justiya social. 0 entendimento de que a constituiyao do "poder de 
policia" prescinde das rela9oes entre diferentes grupos sociais permite 
questionar, por outro lado, praticas policiais tradicionais, em que o arbitrio e 
mais importante que o respeito ao cidadao (PINHEIRO, 2008, p. 49). 

A luz das modifica9oes inseridas no sistema policial do Canada foi possivel 

que, atualmente, o policiamento comunitario canadense seja considerado urn dos 

melhores do mundo, servindo como referenda a muitos pafses, inclusive para o 

Brasil. 

A busca de soluyaes para melhoria nos padroes de policiamento, nos 

Estados Unidos e Canada, resultou de mudanyas nas praticas tradicionais de 

policiamento. As mudan9as exigiram uma "oxigena9ao no quadro policial" com a 

expulsao dos maus policiais da corporayao, novas formas de gestao das atividades 

com a implanta9ao de algumas medidas de controle social, tais como a 
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descentralizac;ao da estrutura hierarquica, a modernizac;ao do arcaico sistema 

disciplinar, a melhoria na qualidade de vida do cidadao em suas comunidades. 

(PINHEIRO, 2008, p. 55) 

Para chegar a tal resultado, finalmente, e importante ressaltar que o Canada 

utilizou-se do sistema CAPRA, que tern se mostrado muito eficaz, sendo utilizado 

para a resoluc;ao de quaisquer problemas enfrentados pela comunidade ou pela 

policia. 

0 metodo CAPRA de soluc;ao de problemas, busca envolver policia e 

comunidade na soluyao de problemas comuns e segue o seguinte roteiro, com a 

respectiva sigla do metodo: clientes; analise; parceria; resposta e avaliayao. 

Veja-se o significado desta sigla conforme a leitura dada por Bondaruk 

(2007, p. 96): 

a) Clientes: conhecer suas necessidades e anseios; definir eles estrategias 

e diretrizes para soluc;ao dos problemas; te-los mais pr6ximos para 

futuras situac;Qes; 

b) Analise: analise das informac;oes que afluem da comunidade e suas 

fontes; 

c) Parcerias: estabelecer uma relayao que pressupoes confianc;a mutua, 

parcerias com todos os segmentos que direta ou indiretamente podem 

ajudar na soluc;ao de problemas da comunidade; 

d) Resposta: a forma como sao dadas as respostas as necessidades de 

proteyao e a auxilio a comunidade mostram a nossa capacidade de 

sermos "solucionadores de problemas". Disto decorre toda a 

confiabilidade no sistema; 

e) AvaliacSo: uma avaliayao con stante do desempenho de todas as 

medidas e ac;Oes implantadas e absolutamente indispensavel para a 

manutenyao do sistema em niveis desejaveis de eficiencia e eficacia. 

Feitas as considera¢es necessarias quanto a experiencia do Canada no 

sistema de policiamento comunitario, trac;ar-se-a agora a experiencia de outros 

paises no mesmo mecanismo de controle e seguranc;a publica exercido pela policia. 
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5.4 OUTRAS EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS 

E importante salientar que diversos outros paises ja passaram, ou ainda 

passam pela experiencia do policiamento comunitario. 

Antes mesmo de adentrar na experiencia brasileira de policiamento 

comunitario, cumpre apenas trac;ar mais algumas breves linhas quanto a outros 

pafses que desenvolvem o mesmo mecanisme de proteyao social e de seguranc;a 

publica, com o fito de combater a violencia e a criminalidade. Tema que, por sinal, e 

dos mais polemicos e debatidos por todos e pafses e organiza~oes do mundo 

globalizado. 

Assim, e interessante dizer que foi na lnglaterra que, em 1829, foi 

implantada a concepyao de policia comunitario na Europa. 

Robert Peel baseia-se na premissa de que "a policia e o publico e o publico 
e a policiau. 0 projeto estabeleceu como prioridade urn tipo de policia que 
tivesse como missao proteger as conquistas de liberdade dos individuos em 
suas relayoes comunitarias [ ... ] o policiamento comunitario surge da 
necessidade de criar canais de participayao do povo com a policia. Nessa 
concepyao, buscou-se romper com o sistema de policiamento reativo, 
vigente ao Iongo do seculo XX, inspirado na teoria positivista, cujo 
referencial baseia-se na premissa do chamado paradigma profissional "n6s" 
a policia e "eles" a sociedade (PINHEIRO, 2008, p. 45). 

Na Espanha, em 1997, ocorreu a implanta~ao da policia comunitaria 

partindo-se da ideia de que a policia ja era eficiente, mas o crime estava muito bern 

organizado. Assim, a fim de proporcionar o controle dos Indices de criminalidade no 

pals ocorreram diversas mudan~as como no patrulhamento e no policiamento que 

era feito com o auxflio de autom6veis e passou a ser feito a pe (PINHEIRO, 2008). 

A ideia adotada pela policia espanhola era a de que os policiais ao se 

aproximarem da popula~o tivessem a possibilidade de agir rapidamente, alem de 

prestar urn servi~o assistencial. A proposta de aproximar o policial da popula~ao por 

meio de urn sistema de integra~ao objetivou urn conhecimento de proximidade 

acerca dos problemas das comunidades. 

Na experiencia da America Latina "a situa~ao da Colombia, particularmente, 

nao e diferente das de outras realidades que, ao Iongo dos anos, nao se 

desvincularam de urn passado autoritario e da guerra civil, decorrentes de conflitos 

entre o poder publico e grupos sociais". (PINHEIRO, 2008, p. 61) 



74 

Em Bogota, a situac;ao de violencia e criminalidade eram as mesmas antes 

da implanta<;ao do sistema do policiamento comunitario, que, por sua vez, sofreu o 

entrave de grandes desafios para a sua implanta<;ao ja que a policia tradicional, 

burocratica e centralizada significava uma barreira a ser suplantada. 

Diante das dificuldades enfrentadas pela policia de Bogota em enfrentar a 

criminalidade e prestar urn servic;o de qualidade ao cidadao, o entao prefeito 

Antanas Mockus propos uma ruptura com o modelo tradicional de policia, o que 

representou urn passo importante na constru<;ao de uma cultura participativa. Outra 

mudanc;a significativa ocorreu em rela<;ao a percep<;ao do publico sobre a aplica<;ao 

da lei. (PINHEIRO, 2008, p. 61) 

A Colombia tambem buscou a implantac;ao do policiamento comunitario no 

seu sistema de seguranc;a publica. 

Primeiramente, foi realizado urn diagn6stico do problema da Policia 
Nacional da ColOmbia, buscando informa¢es junto ao cliente mais proximo: 
o cidadao. Questionou-se ao cidadao usuario sobre como deveria agir a 
policia e qual o caminho a seguir pela nova polfcia para atender a urn novo 
pais. A pesquisa trouxe sete pontos que deveriam ser resolvidos:_a) 
Enfraquecimento dos valores morais da Policia Nacional; b) Defich~ncia da 
lideranya; c) Atividades diversificadas; d) Foco ineficiente; e) Deficiencia nos 
processos de treinamento; f) Sistema de avaliayao e desempenho ineficaz; 
g) Afastamento da policia da comunidade. (ALVES, 2006, p. 07) 

Ap6s a realizac;ao do diagn6stico pelas autoridades colombianas, foi 

possivel verificar as mudanc;as que se faziam necessarias para implantac;ao do 

policiamento comunitario neste pais, passando-se posteriormente a elabora<;ao do 

projeto de implementac;ao que se pautou nas seguintes diretrizes, conforme ensina 

Silvio Benedito Alves: 

a) Participa<;ao do Cidadao para a mudanc;a, como base fundamental do 

trabalho da policia; 

b) Multiplica<;ao e potencializa<;ao do conhecimento e da forma<;ao policial. 

Era necessaria buscar os melhores policiais, aqueles que tivessem 

voca<;ao e talento para o trabalho policial e para servir a comunidade; 

c) Treinamento e informac;ao que insira uma nova cultura profissional, onde 

o homem aprenda a trabalhar em equipe e passe a planejar com o 

cidadao; 
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d) A Polrcia nao deve se comprometer com aquilo que ela nao podera 

cumprir e assim estabelecer uma nova cultura de seguran~ para poder 

conviver harmoniosamente com a comunidade; 

e) Desenvolvimento gerencial de integra~o com desenvolvimento de mais 

treinamento aos comandantes em tecnicas de gestao, e menos mitrcia, 

buscando o desenvolvimento de capacidades e trabalho em equipe. 0 

que se quer e que estes Hderes possam avaliar com visao do todo o 

plano estrategico, sem esperar, no caso de falha, uma nova avalia~o ou 

resultado final, quando ja for tarde para corre¢es. 0 lider neste novo 

modo de gerenciar deve mobilizar e dinamizar a inteligencia das pessoas 

para que todos possam agir antecipadamente. 

0 Equador achou conveniente abrir seus quarteis e convidar a comunidade 

para participar em favor de sua propria seguran~. a fim de que a policia e a 

sociedade estabele~m estrategias que ap6iem o esforyo policial e conjuntamente 

alcancem a paz social e o sentimento de seguranc;a tao almejado pela comunidade. 

Os paises que adotaram o "policiamento comunitario" ou "policiamento de 
proximidade" tomaram como ponte de partida a dificuldade de 
relacionamento entre a polfcia e a sociedade civil. Por outre lado, o 
confronto com a escalada da criminalidade e o medo causado pela situa~o 
de inseguranya fez com a rea~o tradicional da policia resistisse as 
mudanyas e culpasse os gestores das politicas de seguranya pela falta de 
recursos e de efetivo, bern como pela complacencia do poder publico com a 
agressao aos direitos humanos (PINHEIRO, 2008, p. 62). 

Concluindo, entao, a questao do policiamento comunitario em paises 

estrangeiros, e interessante apenas comentar que, de todas as experiencias 

apontadas nesta pesquisa, os paises que implantaram este tipo de policiamento 

obtiveram sucesso nos resultados alcan~ndo os fins a que tinham se proposto, 

quais sejam, os de reduzir a violencia e a criminalidade, bern como, aproximar a 

policia e o cidadao, possibilitando o sentimento de paz social necessaria. 
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6 A EXPERIENCIA NACIONAL DE POLICIAMENTO COMUNITARIO 

0 principal objetivo deste estudo e 0 de demonstrar que 0 policiamento 

comunitario urge na sociedade como policiamento contemporaneo. 

A crise da legitimidade e de eficiencia das policias no Pais ainda nao foi 
superada. Boa parte da popula~o ve a policia com desconfianc;a e medo e 
o policiamento comunitario, entre outros efeitos, foi pensado como uma 
estrategia para melhorar o relacionamento da policia com os cidadaos. A 
enfase no policiamento comunitario tern servido para postergar tambem o 
debate sobre a unifica~o das policias e para dar uma satisfa~o sobre o 
que vern sendo feito para diminuir a criminalidade. (BONDARUK, 2007, p. 
98) 

A exemplo das experiencias internacionais de policiamento comunitario, 

alguns estados brasileiros ja aplicam este metodo ou filosofia de policiamento nas 

questoes de seguranc;a publica. 

Com a clara finalidade de transformar a realidade atual da criminalidade 

brasileira, estes Estados, que serao doravante estudados, sao exemplos de 

iniciativas corajosas no combate a descrenc;a generalizada no trabalho policial. 

Na sociedade brasileira, a implanta~o de programas e projetos de 
policiamento comunitario orientou-se de acordo com os princfpios e 
determinac;oes adotados pela filosofia de polfcia comunitaria encampadas 
pelos Estados Unidos e Canada. As diretrizes apresentadas por estes 
paises foram fundamentais na elabora~o das diretrizes a serem seguidas 
pelas nossas pollcias militar e civil. (PINHEIRO, 2008, p. 52) 

Segundo o mesmo autor utilizando-se dos estudos elaborados pela SENASP 

e Ministerio da Justic;a em 2006, na implementa98o do policiamento comunitario 

seguem, resumidamente, as seguintes diretrizes: 

a) Filosofia e Estrategia Operacional: a base desta filosofia e a comunidade. 

Para direcionar seus esforoos, a Policia, ao inves de buscar ideias pre-concebidas, 

deve buscar, junto as comunidades, os anseios e preocupay6es, a fim de traduzi-los 

em procedimento de seguranoa; 

b) Comprometimento da organiza98o com a concessao de poder a 

comunidade: dentro da comunidade, os cidadaos devem participar como plenos 

parceiros da policia, dos direitos e das responsabilidades envolvidas na 

identifica98o, prioriza98o e soluc;ao de problemas; 
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c) Policiamento descentralizado e personalizado: e necessaria o 

envolvimento do policial com a comunidade, em que o primeiro deve ser conhecido 

pela comunidade e conhecer suas realidades; 

d) Resolucao preventiva de problemas a curto e Iongo prazo: a ideia e a de 

que o policial nao seja acionado pelo radio, mas que se antecipe a ocorrencia. 

e) Etica, Legalidade, Responsabilidade e Confian~: 0 policiamento 

comunitario pressupoe urn novo contrato entre a polfcia e os cidadaos aos quais ela 

atende, com base no rigor do respeito a etica profissional, na legalidade dos 

procedimentos, na responsabilidade e na confian~ mutua, que devem existir; 

f) Extensao do mandato policial: Cada policial passa a atuar como um 

chefe de polfcia local, com autonomia e liberdade, para tomar iniciativa, dentro dos 

parametros rigidos de responsabilidade. 0 prop6sito, para que o Policial possua o 

poder e perguntar-se: lsto esta correto para a comunidade? lsto esta correto para a 

seguran~ da minha regiao? lsto e etico e legal? lsto e algo a que estou disposto a 

me responsabilizar? lsto e condizente com os valores da Corporacao? Se a resposta 

for sim a todas as perguntas, nao precisara pedir permissao; 

g) Ajuda as pessoas com necessidades especiais: valorizar as vidas de 

pessoas mais vulneraveis: jovens, idosos, minorias, pobres, deficientes, sem teto, 

etc. isso deve ser urn compromisso inalienavel do policial comunitario; 

h) Criatividade e apoio basico: Ter confian9a nas pessoas que estao na 

linha de frente da atuacao policial, confiar no seu discernimento, sabedoria, 

experiencia e, sobretudo, na formacao que recebeu. lsso propiciara abordagens 

mais criativas para os problemas contemporaneos da comunidade; 

i) Mudan~ interna: o policiamento comunitario exige uma abordagem 

lentamente integrada, envolvendo toda a organizacao. E fundamental a reciclagem 

de seus cursos e respectivos curriculos, bern como de todos os seus quadros de 

pessoal. E uma mud an~ que se projeta para 1 0 ou 15 anos; 

j) Constru9ao do futuro: deve-se oferecer a comunidade urn servi9o policial 

descentralizado e personalizado, com endere9o certo. A ordem nao deve ser 

imposta de fora para dentro, mas as pessoas devem ser encorajadas a pensar na 

policia como urn recurso a ser utilizado para ajuda-las a resolver problemas atuais 

de sua comunidade. 

A luz do acima exposto, seguindo os preceitos a que deve se pautar o 

policiamento comunitario patrio, passamos a estudar urn pouco das experiencias de 
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alguns Estados brasileiros na implanta98o e funcionamento do policiamento 

comunitario. 

6.1 SAO PAULO 

E sabido por grande parte da popula98o brasileira que o Estado de Sao 

Paulo e dos mais "perigosos" do pais. Ou seja, em Sao Paulo os indices de 

criminalidade e de violencia em geral sao altissimos em comparagao com outras 

unidades da Federa98o. Nao obstante o grande numero de habitantes, Sao Paulo se 

consolidou nacionalmente por ser o Estado da violencia no Brasil. 

A atividade de policia comunitaria e, antes de tude, a implementagao de 

politica publica de seguranga, a qual s6 pede ser aplicada pela autoridade 

governamental competente. 

Ja na decada de 80 alguns governadores do Estado de Sao Paulo passaram 

a se preocupar com a questao do policiamento exercido pelas politicas publicas 

existentes. 

[ ... ] Urn momento marcante, foi a criayao dos Conselhos Comunitarios de 
Seguranya (Conseg), em 1985, durante o Governo de Franco Montoro, 
atraves do Decreto n°. 23455/85. Esses Conselhos se transformaram e sao 
a essencia paulista da participayao comunitaria. Existindo mais de 1.000 
Conseg, localizados nos 645 municipios paulistas, sao o principal elo da 
comunidade com os policiais estaduais. (BONDARUK, 2007, p. 99) 

Alem da cria98o dos CONSEG's, como foi observado acima, o Estado de 

Sao Paulo ainda langou na epoca outre projeto piloto para promover a proximidade 

da policia com a comunidade. 

0 radio-patrulhamento padrao (RPP) projeto de grande impacto 

desenvolvido em 1987 ao inicio do Governo Quercia, buscou desenvolver urn tipo de 

policiamento onde a base era a resposta rapida. 0 trabalho foi consubstanciado em 

diversas pesquisas cientrficas na policia americana e objetiva melhorar o conceito da 

Corporagao e da opiniao publica (idem). 

Ja na decada de 90, o Estado de sao Paulo passou a utilizar-se a filosofia de 

policiamento comunitario para sanar os problemas sociais de seguranga publica. 
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Veja-se o que transmite a lic;ao de Tulio Khan, citado por Bondaruk: 

Em 30 de setembro de 1997, a policia militar do Estado de Sao Paulo, 
adotou experimentalmente a filosofia do policiamento comunitario, definido 
como: "filosofia estrategica da organizac;ao que proporciona a parceria entre 
a populac;ao e a policia". Atuando dentro de urn territ6rio especifico e 
implicando numa parceria entre policia, comunidade local, autoridades 
estaduais eleitas e empresarios locais entre outros grupos. lnicialmente, 
foram instaladas 42 Bases Comunitarias de Seguranc;a, 11 na Capital e 31 
no interior. Cerca de 16.000 oficiais e prac;as ja passaram por cursos 
multiplicadores ou estagios de Policia comunitaria e a proposta era ampliar 
o projeto para mais 44 companhias. (BONDARUK, 1997, p.100) 

Atualmente, o Estado de Sao Paulo ainda exerce o policiamento comunitario 

como mecanismo de combate a criminalidade e violencia na regiao. 

6.2 RIO DE JANEIRO 

Nos anos de 1984 ate 1987, no estado do Rio de Janeiro, houve a 

implantac;ao de urn sistema de policiamento urn pouco diferenciado do tradicional, 

mas que ainda nao podia ser denominado como policiamento comunitario. 

Neste primeiro mecanismo utilizado pelo Estado do Rio de Janeiro houve a 

preocupac;ao em adotar principios de urn policiamento voltado para a protec;ao da 

comunidade e a prestac;ao de servic;os publicos. 

A fundamenta98o era urn plano diretor da Corporac;ao com o seguinte 
objetivo: "Promover, adaptando a estrutura Policial Militar as exigencies da 
seguranc;a publica, o ajustamento comportamental da organizac;ao, dentro 
de uma nova concepc;ao de ordem publica, na qual a colabora98o e a 
integrac;ao comunitaria sejam novos e importantes referenciais que implicam 
em urn novo Policial e uma nova Policia (VIEIRA, 1997, p. 31). 

Entretanto, foi no ano de 1995 que ocorreu a implantac;ao do sistema de 

policiamento comunitario no Estado do Rio de Janeiro, no bairro Copacabana. 

lnfelizmente, o projeto piloto posteriormente fracassou, e novas investidas 

foram feitas com a ideia de Batalhao Comunitario, em que os Policiais seriam 

recrutados nas pr6prias "favelas", pois o Rio de Janeiro tern mais seiscentas {600). 

0 avanc;o do crime organizado tern transformado a policia carioca em alvo, atacando 

bases comunitarias e policiais em patrulhamento. Fadado ao insucesso, o 
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policiamento comunitario e a propria policia passam por urn momenta delicado no 

Rio de Janeiro. 

Neste Estado, ainda mais do que nos outros, as desigualdades sociais 

afloram das inumeras favelas existentes, causando o acrescimo da violencia. Outro 

ponto referente ao alto indice de criminalidade esta ligado ao trafico de drogas 

atuante nos morros cariocas. 

Destarte, a implantayao da policia comunitaria nao resultou numa 

experiencia interessante como nos demais Estados brasileiros, especialmente nos 

que aqui foram estudados. 

Neste contexto, as politicas publicas de seguram;a que visam trazer alguma 

solu9ao para o Estado do Rio de Janeiro, demandarao muito mais em educayao, 

emprego, habita9ao, saude, e outros, do que nos demais entes federados. 

6.3 PARANA 

0 Estado do Parana, como os demais, acreditou na atividade de policia 

comunitaria como uma alternativa para amenizar os problemas com a violencia e 

criminalidade na sociedade paranaense. 

A luz das experiencias anteriores demonstradas, verifica-se que, de fato, o 

policiamento comunitario tern sido tendencia na aplicabilidade de urn sistema de 

policiamento que se mostra mais efetivo do que o tradicional. 

Cumpre destacar que a Policia Militar do Parana esta divida e empregada 

em todos os 399 municipios que integram o Estado. Contudo, para tornar viavel a 

confecyao do presente t6pico neste estudo, dar-se-a mais relevancia a cidade de 

Curitiba, sobretudo, por ser a capital do Estado e por possuir o maior numero de 

habitantes entre todas as demais cidades. 

Da premissa de manter a ordem e assegurar uma maior proximidade entre 

policiais e a comunidade, nasce em 1995 o "Projeto Povo', implementado pelo 

governo do Estado. 

Como marco culminante, registrado nos anais da corpora~o. temos a 
implanta~io do Projeto POVO (Policiamento Ostensivo Volante), que 
represents a proposic;ao mais avanc;ada, atualmente em pratica em Curitiba 
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[sic] e no interior do Estado, chegando mesmo a constituir fonte de 
inspirayao para outros Estados. (PAZINATO, 1995, p. 90, grifo nosso). 

Ainda, segundo o mesmo autor, e importante destacar que o projeto povo 

teve seu inicio no ano de 1993, na Capital, tendo tres fatores basicos como 

elementos para a sua implantaQao: 

a) Necessidade por parte do Comando do Policiamento da Capital em dar 

uma pronta resposta aos anseios da comunidade curitibana, em termos de melhores 

condi96es de seguranya; 

b) Sucateamento do Sistema de Policiamento Modular, que passaram a 

denominar-se Postos de Policiamento Ostensive, nos quais as instala96es fisicas 

(M6dulos) se apresentavam em total estado de precariedade e nao existia previsao 

oryamentaria para efetivaQao de consertos, reparos ou mesmo reformas; aliado a 

isso, a corporaQao tinha suporte para manter apenas urn PM, por turno de servi~o. 

em cada Modulo Policial, o qual se limitava a cumprir o papel de seguranya fisica 

das instala~oes e informante; 

c) Reduzido numero de viaturas de radiopatrulha para atendimento de 

ocorrencias, o que acarretava na eleva~ao do indice da demanda reprimida e do 

tempo para atendimento ao solicitante. 

A Policia Militar do Parana, por intermedio do Comando do Policiamento da 

Capital, com o prop6sito de oferecer melhores condi96es de seguranya e 

tranquilidade a comunidade curitibana, implantou no final de 1993, o Projeto Povo 

(Policiamento Ostensive Volante). 0 sistema consiste na alocaQao de uma viatura 

Kombi, equipada com telefone celular e radio de comunicaQao ocupada por dois 

patrulheiros e apoiada por dois motociclistas, para exercerem patrulhamento, 

diuturno, em cada bairro da Capital. Cada viatura, em principia, atua somente nos 

limites do bairro (setor) e nela consta, em sua lateral, o numero do telefone celular 

do bairro de atuaQao, podendo ser acionada diretamente pelo publico A adoQao do 

Sistema Povo, substituiu, praticamente, o tradicional sistema de radio patrulhamento 

(RP) e, parcialmente, os M6dulos Policiais. (PAZINATO, 1995, p. 97) 

Certamente, o projeto povo nao foi suficientemente capaz de acabar com a 

violencia e a criminalidade existente na capital do Estado. Ate porque o projeto ainda 

demanda de muitas modifica~oes necessarias para que possa ser mais eficiente, 

inclusive, do aumento de recursos financeiros e de efetivo, que se fazem 

necessaries para o aprimoramento dos trabalhos introduzidos por este projeto. 
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Contudo, o Projeto Povo, como mecanismo paranaense de policiamento 

comunitario teve resultados positivos como a diminui9ao do tempo para o 

atendimento do cidadao solicitante, a consideravel baixa nos indices de 

criminalidade em compara9ao com os numeros existentes antes da sua implanta98o. 

Alem disso, proporcionou urn maior sentimento de seguranc;a a comunidade e 

comprovou-se a eficacia, efici€mcia e efetividade do sistema, justificando plenamente 

sua manuten9ao em prol do bem-estar da comunidade. (PAZINATO, 1995, p. 4) 

6.4 A POLICIA COMUNITARIA EM UMA VISAO CONTEMPORANEA DE 

POLICIAMENTO 

E importante dizer que urn dos maiores desafios enfrentados pelo sistema 

de policia no combate a violencia e a criminalidade, diz respeito, especialmente, ao 

emprego excessivo da for9a nas opera9oes policiais. Tal comportamento por parte 

da policia gera ainda mais violencia e a antipatia do cidadao para com a imagem do 

policial. 

0 distanciamento entre a policia e a comunidade se revelou como uma das 

principais causas do acrescimo da violencia e dos altos indices de criminalidade na 

grande maioria dos paises apontados nesta pesquisa, o que leva ao entendimento 

de que o policial e vista nao como urn parceiro da seguranc;a publico, mas como 

uma amea9a e inimigo da comunidade. 

Certamente, tal imagem e significancia do papel do policial deve ser 

alterada, trazendo o sentimento de seguran9a social tao necessaria as 

comunidades. 

[ ... ] possiveis mudan9as decorrem de urn Iongo processo de ruptura com os 

habitos tradicionais. Esta ruptura e possivel a medida que os policiais em servi90 

aprendem a colocar-se na condi9ao do outro. Fazer policiamento comunitario e, 

assim, saber lidar com os diferentes em uma situa98o de igualdade de direitos 

sociais. (PINHEIRO, 2008, p. 54) 

Alem das considera9oes acima citadas, e preciso dizer que: 

Os mentores de programas de policiamento comunitario chegaram a 

concLusao de que quaisquer mudan9as nos padroes de relacionamento entre a 
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policia e comunidade implicam, antes mesmo do conhecimento te6rico sobre as 

diretrizes filos6ficas, uma mudanc;a de atitude nas pn1ticas policiais, pois, do 

contrario, sera sempre a velha hist6ria: mudam-se os personagens, inovam-se nos 

programas e nos discursos, mas as praticas policiais continuam as mesmas. 0 

compromisso com a questao comunitaria possibilitou a necessidade da presenc;a 

fisica da policia nas comunidades a.partir da valorizac;ao dos sentimentos e opinioes 

dos sujeitos sociais acerca da vida em comunidade. (PINHEIRO, p. 52) 

Projetos de "Policiamento Comunitario", "Policiamento lnterativo", 

"Policiamento Solidario" ou "Policia Cidada", como quer que o conceito seja 

entendido e aplicado, existem atualmente em aproximadamente 14 estados 

brasileiros. 

A eclosao destes experimentos sugere que causas comuns sao 

provavelmente as responsaveis pelos mesmos efeitos. Passado o periodo 

autoritario, as policias foram confrontadas com problemas relatives a sua eficiencia e 

imagem junto a populac;ao, tentativas de adotar uma nova filosofia de atuac;ao 

emergiram quase espontanea e simultaneamente em diversos lugares. 

Regra geral, em todo o mundo, projetos de Policiamento Comunitario 

emergiram em consequencia da deteriorac;ao da imagem policial frente a 
comunidade. 

A adoc;ao do Policiamento Comunitario e a percepc;ao da necessidade de 

agir de forma preventiva para combater o crime sao um grande avanc;o para os 

padroes da regiao. 

Confrontados com a escalada da criminalidade, a reac;ao tradicional da 

policia, ao menos no Brasil, era culpar a falta de recursos e a nova "politica de 

direitos humanos" dos novos governos democraticos pelo fenOmeno. 

0 discurso em favor do Policiamento Comunitario finalmente ganhou forc;a 

quando se percebeu, em muitos departamentos de policia, que a preservac;ao da 

integridade dos infratores da lei nao constituiu obstaculo a eficiencia policial em 

nenhum dos paises democraticos e que, apesar dos muitos investimentos feitos nas 

policias nos ultimos anos, a criminalidade aumentou. 

Muitos policiais chegaram a conclusao de que, ao inves de ajudar, as 

violac;oes a integridade trsica dos criminosos ou suspeitos - ainda quando apoiadas 

por parte da populac;t'io e forc;as politicas retr6gradas, somente piorava a imagem da 

poHcia frente a populac;t'io. 
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Os investimentos no aparato de repressao, por maiores que fossem, eram e 

sao claramente insuficientes para dar conta da criminalidade em sociedades 

desiguais como as nossas e para diminuir o crime seria precise contar com a 

colaboragao da comunidade. 

Nesse sentido, a partir das mudan~as no comportamento e praticas policiais 

e sociais, e possivel constatar que, no caso do policiamento comunitario, uma das 

solu~oes apontadas e que tanto polfcia quanta comunidade, busquem juntas as 

melhores alternativas para solucionar os problemas que afligem a sociedade como 

urn todo e, mais especificamente os problemas pontuais existentes na comunidade. 

Assim, a construgao de uma cultura participativa entre policial e cidadao se 

faz extremamente necessaria para que os mecanismos de policiamento comunitario 

tenham sucesso dentro das comunidades. 

Finalmente, e salutar apontar ainda como uma das dificuldades a serem 

encaradas pelo sistema de policiamento comunitario a resistencia da passagem do 

sistema tradicional para este novo. Contudo, tal desafio pode ser contornado, como 

ja vern ocorrendo, sobretudo, com os treinamentos necessaries aos policias e a 

divulga~ao dos trabalhos e das novas iniciativas a popula~ao. 
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7CONCLUSAO 

A moderniza~o das institui9oes publicas e inevitavel, em face das 

exigencias crescentes da sociedade, por uma maior excelencia na presta~o de 

servi9os publicos. 

Contemporaneo, o policiamento comunitario, surge como alternativa eficaz 

de controle e combate a violencia e a criminalidade, existindo direcionamento global 

em se adotar tal sistema. 

lsto ocorre, pois essa nova filosofia permite uma maior proximidade do 

policial para com o cidadao, trazendo para o ambiente social a paz e urn sentimento 

de seguran9a, que se faz extremamente necessaria a realidade atual. 

Verifica-se que a abrangencia das atividades executadas pela Policia Militar, 

proporciona a intera~o com a comunidade. No entanto, ha urn caminho Iongo a ser 

percorrido para que haja uma mudanya comportamental e na estrutura policial. 

E necessaria ampliar a comunica~o com a sociedade, pois o aspecto 

repressive sobressai aos olhos da popula9ao em detrimento da preven~o. Deve-se 

trabalhar apresentando uma policia pr6-ativa em substitui~o ao modelo de policia 

reativa, pois o que interessa ao cidadao e que o crime nao ocorra. 

A visibilidade das a9oes policiais deve nortear a conduta de seus 

integrantes, proporcionando a participa9ao efetiva da popula9ao, que pode contribuir 

para a eficacia da a~o policial. 0 trabalhar em coletividade nao quer dizer 

demandar a responsabilidade a comunidade local, mas, sim, chama-la a 

responsabilidade na resolu9ao das questoes do cotidiano. 

Portanto, os gestores de seguran9a publica devem estar cada dia mais 

atento as mudanyas de conceito, tanto na area de recursos humanos, quanto nas 

areas tecnol6gicas, buscando a intera~o destes para o alcance do modelo de 

policiamento ideal. 

Atingidos os objetivos, que este trabalho sirva de reflexao e ponto de partida 

a todos aqueles que resolvam lutar pela melhoria da qualidade dos serviyos 

prestados pelas PPMM, a fim de manter elevado o grau de credibilidade e satisfa~o 

com o qual sao distinguidas. 
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