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Transformar o medo em respeito, 
o respeito em confian<;:a. 

Descobrir como e born chegar 
quando se tern paciencia. 

E para se chegar onde quer que seja, 
nao e preciso dominar a for<;:a, mas a razao. 

E preciso, antes de mais nada, querer. 

Amyrklink 



RESUMO 

Monografia de Especializac;ao sobre o tema "A utilizac;ao do narcodenuncia 181 e 
das interceptac;oes telefonicas pela forc;a samurai no combate ao narcotrafico", tema 
este que justifica-se pelo fato de que o Estado nao pode ficar passivo aos efeitos 
causados pelo narcotrafico, deve adotar polfticas de combate que sejam eficazes, 
buscando atacar o mal pela raiz, em sua origem, por meio da prisao de traficantes, 
confisco de seus bens, destruic;ao de laborat6rios, desmanche de suas redes, bern 
como tratamento e recuperac;ao de viciados. Ressalta-se a importancia da utilizac;ao 
das interceptac;oes telef6nicas e do Narcodenuncia 181, como instrumento habil e 
valido para a coleta de provas, propiciando a fundamentac;ao legal para a prisao de 
traficantes pela Forc;a Samurai, bern como pela Policia Militar do Parana de forma 
geral. Tern por objetivo geral indicar qual o metodo investigativo mais eficaz a ser 
utilizado nas operac;oes de repressao ao narcotrafico, considerando os metodos 
tradicionais de investigac;ao, a utilizac;ao do Narcodenuncia 181 e a utilizac;ao da 
interceptac;ao de comunicac;ao telefonica. A metodologia empregada e a pesquisa 
bibliografica e documental, bern como pesquisa de campo, por meio de questionario 
aplicado aos policiais militares da Companhia de Policia de Choque. lmportante 
concluir que quando se fala na utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas, entende-se 
que em obediemcia ao que preve a Lei 9.296/96, ja foram esgotados todos os meios 
disponiveis para a convicc;ao e prova de que determinada pessoa ou grupo tern 
envolvimento como trafico de drogas. 

Palavras-Chave: Narcodenuncia. lnterceptac;oes Telef6nicas. Combate ao 
Narcotrafico. 



ABSTRACT 

Monograph of Specialization on the subject "the use of Narcotic Denunciation and 
the telephonic interceptions for the 181 force samurai in the combat to the Narcotic 
trafficking", subject this justified by the fact of that the State cannot be passive to the 
effect caused for the drug trafficking, must adopt combat politics that they are 
efficient, searching to attack the bad one for the root, in its origin, through the arrest 
of dealers, confiscates of its good, destruction of laboratories, disarranges of its nets, 
as well as vitiated treatment and recovery of. Importance of the use of the telephonic 
interceptions and Narcotic Denunciation 181 is standed out it, as skillful and valid 
instrument for the collection of tests, propitiating the legal recital for the arrest of 
dealers for the Samurai Force, as well as for the Military Policy of the Parana of 
general form. The searched general objective was to indicate which more efficient 
the investigation method to be used in the operations of repression to the narcotic 
trafficking, considering the traditional methods of inquiry, the use of 181 Narcotic 
Denunciation and the use of the interception of telephonic communication. The 
employed methodology was documentary the bibliographical research and, as well 
as research of field, by means of questionnaire applied to the military policemen of 
the Company of Policy of Shock. Important to conclude that when if speaks in the 
use of telephonic interceptions, one understands that in obedience what foresees 
Law 9,296/96, already had been depleted all the available ways for the certainty and 
proves of that definitive person or group has envolvement with the traffic of drugs. 

Word-Key: Narcotic Denunciation. Telephonic Interceptions. Combat to the 
Narcotic Trafficking. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente a sociedade brasileira vern sendo contaminada, direta ou 

indiretamente, pelo crescente poder do narcotrafico. A dimensao do problema se 

observa na preocupa9ao cada vez maior das autoridades, em adaptar a legisla9ao e 

estudar e adotar todo tipo de medidas preventivas, educativas e repressivas para 

enfrenta-lo. 

Em agosto de 2007, urn relat6rio do Escrit6rio das Na96es Unidas Contra 

Drogas e Crimes para o Brasil e o Cone Sui concluiu que na ultima decada houve 

aumento no consumo de drogas entre 150 e 700%, responsabiliza o narcotrafico por 

grande parte dos 30 mil homicidios registrados anualmente no Brasil. 0 relat6rio 

ainda indica que nos ultimos 10 a nos o consumo de anfetaminas entre estudantes 

aumentou 150%, enquanto o de maconha cresceu 325% e o de cocaina, 700%, o 

que indica urn mercado mais ativo e expansao no pais. 

Por intermedio da atua9ao do traficante o vicio difunde-se, deteriorando o 

organismo e o respeito ao ser humano, por meio da degrada9ao moral e social dos 

toxicomanos. Os traficantes enriquecem a custa da desgra9a alheia, exploram a 

miseria e nao se importam com a degrada9ao moral daqueles que imploram a 

manuten9ao do vicio, e urn individuo frio, calculista, inteligente, ardiloso e insinuante, 

capaz de perceber o ambiente propicio para sua investida, atua nos mais diversos 

locais que vao desde port6es de colegios, as prayaS publicas, portas de pris6es. 

Nao e comum urn traficante descer a dependente, ou seja, passar do comercio ao 

simples uso, pois a dependencia, para os negociantes, e uma fraqueza suscetivel de 

explora9ao. 

1.1 APRESENTAc;Ao E DELIMITAc;Ao DO TEMA 

0 trafico de drogas e urn dos males que mais aflige a sociedade como urn 

todo. Independents da classe social a que perten9a, o problema se traduz 

diretamente nos indices de criminalidade e na insatisfa9ao da sociedade. Na 

atualidade, Seguran9a Publica e urn dos Direitos Constitucionais mais reivindicados 
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pela sociedade, precedendo, em algumas localidades, a Saude e a Educa<;ao, 

tamanha importancia. 

Com o escopo de mensurar o problema que o trafico de drogas traz para 

sociedade, com sua influE?mcia no aumento dos Indices de criminalidade, procurou

se, junto a diversos 6rgaos do Estado do Parana voltados a Seguran<;a Publica, 

dentre eles SESP, DENARC e DELEGACIA de HOMICiDIOS, dados estatisticos que 

possibilitassem afirmar qual o nlvel de influencia do trafico no aumento da 

criminalidade no Estado, porem nao se obteve exito. Existe um controle estatistico 

por parte da SESP, porem os dados sao gerais e nao focados para o assunto objeto 

dessa pesquisa. 

Nas conversas informais realizadas pelo autor com pessoas que trabalham 

naqueles 6rgaos, observou-se que todos sao unanimes ao concluir que apesar de 

nao haver dados consistentes para afirmar que o trafico de drogas tern influencia 

direta no aumento de criminalidade, existem indicatives evidentes que apontam para 

esse racioclnio. 

Neste sentido, destaca-se publica<;ao veiculada no Jornal do Estado 

(SAMPAIO, 2009): 

De acordo com o juiz da Vara de lnqueritos Policiais de Curitiba, Pedro 
Carat, e visivel que o grande problema que a Grande Curitiba enfrenta esta 
relacionada ao consumo direto de drogas. A influemcia que o trafico tern 
sabre a criminalidade, com conseqOente aumento no numero de homicidios, 
reflete o dia-a-dia da vara de inqueritos. Atualmente, a vara trabalha com 
mais de 79 mil inqueritos policiais, sendo grande parte relacionada ao trafico 
de drogas. De 2007 para 2008, o numero de inqueritos que deram entrada 
na vara refletiu claramente o que estava acontecendo nas ruas. 
"Trabalhamos com pessoas das mais variadas especies, desde pequenos 
infratores ate os cabec;as de alguma organizac;ao criminosa. Pessoas 
matam pessoas para conseguir droga, roubam para conseguir droga. 
Existem muitas mortes encomendadas, que podem ocorrer tanto entre 
pessoas de uma mesma quadrilha quanta de quadrilhas opostas. As 
guerras de quadrilhas rivais exterminam pessoas diariamente", apontou 
Carat. Para Carat, o acesso desmedido as drogas e as armas de fogo tern 
feito com que este cenario se torne cada vez mais obscuro. "As armas e 
drogas estao vindo de fora do pais. E se tern arma e droga e porque tern 
demanda para isso. lnterromper o trafico de drogas e uma tarefa ardua, mas 
certamente urn dia conseguiremos. E nao adianta agir somente com 
repressao. A prevenc;ao eo ponto chave", apontou. 

0 Estado nao pode ficar passivo aos efeitos causados pelo narcotrafico, deve 

buscar poHticas publicas que visem a socializa<;ao e cria<;ao de oportunidades de 

trabalho, educa<;ao, moradia, lazer, saude, enfim a garantia de usufruir todos direitos 

constitucionais a que faz jus todo cidadao brasileiro, correndo no mesmo sentido 
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tambem devem ser adotadas politicas de Combate eficaz ao Narcotrafico, buscando 

atacar o mal pela raiz, em sua origem, por meio da prisao de traficantes, confisco de 

seus bens, destrui9ao de laborat6rios, desmantela9ao de suas redes e tratamento 

de recupera9ao dos viciados. 

0 presente estudo tern a finalidade de analisar a importancia da utiliza9ao 

das intercepta96es telefonicas e do Narcodenuncia 181, como instrumento habil e 

valido para a coleta de provas, propiciando a fundamenta9ao legal para a prisao de 

traficantes pela For9a Samurai, bern como, pela Policia Militar do Parana de forma 

mais abrangente. 

1.2 ABORDAGEM GERAL DO PROBLEMA 

No Brasil Seguran9a Publica e assunto que preocupa e deixa em alerta varias 

entidades e organiza96es, governamentais ou nao, Nacionais ou lnternacionais. 0 

foco de discussao e comum, nao s6 no que se refere ao aumento da violencia e 

criminalidade com seus efeitos na sociedade e na economia, como tambem da 

influencia do trafico de drogas para o aumento desses indices. 

Tambem tern sido tema de seminarios e discussoes a forma como a policia 

brasileira vern atuando na repressao ao trafico de drogas. Dentre as observa96es 

feitas, algumas se destacam pela gravidade e incidencia que vern ocorrendo: 

desrespeito a principios basicos de preserva9ao dos direitos humanos, praticas de 

torturas para obten9ao de confissoes, utiliza9ao ilegal de intercepta96es telefOnicas, 

alto indice de letalidade nos confrontos entre policiais e marginais, policiais 

despreparados e mal remunerados. 

0 trafico de drogas e visto na atualidade como o grande gerador do aumento 

de criminalidade. Ao Iongo do tempo o consumo de drogas, aliado a problemas 

sociais, culturais e economicos, tern se mostrado como fator motivador para 

altera9ao de comportamento do ser humano. Tais comportamentos levam as 

pessoas a auto destrui9ao pela perda da auto-estima, afastamento da familia e do 

convivio social sadio de forma geral. 

A compartimenta9ao de informa96es sobre o tratico de drogas, o 

desconhecimento da legalidade da utiliza9ao das intercepta96es telefonicas, bern 
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como a reduzida utilizagao do Narcodenuncia, limita as agoes dos integrantes da 

Policia Militar que atuam operacionalmente, uma vez que atuam com poucas 

informagoes, de forma empirica, seguindo metodos tradicionais de policiamento. 

A falta de padronizagao nos processes de busca de informagoes, a 

inexist€mcia de um banco de dados unificado e voltado para a repressao do trafico, 

bern como o distanciamento entre os Oficiais da Policia Militar, Ministerio Publico e o 

Poder Judiciario, fazem com que o trafico de drogas ganhe espago e se articule, na 

medida em que o Estado nao se manifesta. 

A experiemcia demonstra que a atuagao direta da policia nos efeitos oriundos 

do ciclo ilicito causado pelo trafico, nao correspondem aos anseios da sociedade. 

Uma vez ocorrido o delito, por mais eficiente que seja a organizagao policial na 

localizagao do delinqOente, ja houve a quebra da tranqOilidade e da ordem publica, o 

fato ja ocorreu, pessoas morreram, familias terao suas vidas alteradas, criangas 

terao sua formagao prejudicada porque crescerao sem o pai ou a mae. 

Buscando cada vez mais a atuagao proativa da Policia Militar, procura atuar 

de forma a se antecipar em relagao a quebra da paz, da tranqOilidade e da ordem 

publica, e a utilizagao do Narcodenuncia 181 e das interceptagoes telefonicas como 

fonte de informagoes para o planejamento de operagoes de preven(.(ao e repressao 

aos crimes ligados direta ou indiretamente ao narcotrafico, pode ser um grande 

aliado contra o crime. 

Assim, o presente estudo objetiva demonstrar que a Policia Militar do Parana, 

em especial os seus 6rgaos de inteligencia, pode atuar de forma mais direta e eficaz 

na repressao ao trafico de drogas, contudo, e importante que se conhega a forma 

legale tecnica de utilizagao das interceptagoes telefonicas e do Narcodenuncia 181, 

na busca de informagoes sobre o trafico, visando subsidiar o planejamento de 

operagoes policiais. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Trafico de drogas nao e problema exclusive da area de seguranga publica, 

atinge o Estado como um todo. Qualquer analise, por mais grosseira que seja, 

evidencia essa afirmativa. A saude publica e afetada, uma vez que recursos publicos 
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que poderiam ser disponibilizados para tratamentos clinicos, sao direcionados para 

atendimentos de urgencias de vitimas de disparos de arma de fogo, overdoses, etc. 

0 estudo mais aprofundado sobre o tema justifica-se, porque no Estado os 

6rgaos que atuam ou sentem os efeitos causados pelo trafico de drogas, os 

relacionados a Seguranc;a Publica sao OS mais atingidos, principalmente porque 

devem apresentar resultados eficazes a curta prazo. Para tanto, a utilizac;ao de 

ferramentas capazes de inibir 0 trafico de drogas e fundamental, e 0 uso do 

Programa Narcodenuncia 181 e interceptac;oes telefonicas sao importantes neste 

contexto. 

A escolha por tal linha de pesquisa teve como motivac;ao principal 

experiencias passadas pelo autor, na execuc;ao das atividades operacionais voltadas 

para o policiamento ostensivo, em que a sensac;ao de impotencia era latente, 

quando se procuravam informac;oes com o intuito de planejar operac;oes, e se 

constatava que nao existia nenhum banco de dados na Policia Militar. As 

informac;oes que se obtinham eram oriundas de arquivos pessoais de alguns 

policiais. 

Ao ingressar no sistema de informac;oes, na Forc;a Samurai, o autor pode 

observar que existe uma deficiencia enorme no que se refere a coleta de 

informac;oes sobre o crime organizado. Constatou tambem que a maioria dos oficiais 

e prac;as da area de inteligencia desconhece a forma correta e legal da utilizac;ao 

das interceptac;oes telefonicas. 0 Narcodenuncia e pouco utilizado e sua difusao 

perante a tropa nao e significativa. 

Analisando operac;oes realizadas pela Forc;a Samurai com a utilizac;ao de 

interceptac;oes telefonicas, observa-se que o uso de tal ferramenta facilita em muito 

as ac;oes policiais. Comparando-se resultados, o indice de acertos e alto, ou seja, 

com as interceptac;oes dificilmente serao abordadas pessoas inocentes, bern como a 

localizac;ao da droga e mais facil. Tambem e importante salientar que em urn ano de 

Operac;ao da Forc;a Samurai, apesar de terem sido realizadas apreensoes de varias 

armas de fogo, nenhum policial ou suspeito foi ferido, nao houve nenhum confronto 

armada, o que demonstra que a surpresa e seguranc;a sao fatores que predominam 

nas operac;oes em que e utilizado este tipo de ferramenta. 

Existe muita polemica no que se refere a utilizac;ao das lnterceptac;oes 

TelefOnicas em operac;oes realizadas pela Policia Militar, principalmente depois da 

Operac;ao Satiagraha, em que o Delegado da Policia Federal Prot6genes de Queiroz 



20 

esta sendo acusado deter feito uso ilegal de lnterceptac;oes Telefonicas, resultando 

na instaurac;ao da CPI do Grampo. Assim sendo, fica evidente a importancia de urn 

estudo mais aprofundado do tema. 

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

0 objetivo geral que se pretende alcanc;ar com este trabalho e indicar qual 

metoda investigative mais eficaz a ser utilizado nas Operac;oes de Repressao ao 

Narcotrafico, considerando os metodos tradicionais investigativos, a utilizac;ao do 

Narcodenuncia- 181 e a utilizac;ao da interceptac;ao de comunicac;ao telefonica. 

Como objetivos especlficos o trabalho pretende: 

a) Mensurar o nlvel de produtividade da FOR<;A SAMURAI na repressao 

ao trafico de drogas no Estado do Parana durante o perlodo de 2008 e 

2009; 

b) Realizar urn comparative dos resultados alcanc;ados nas opera goes 

que foram feitas com utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas e as que 

utilizaram somente o Narcodenuncia - 181 e outros metodos 

tradicionais; 

c) ldentificar o perfil do policial de inteligencia que trabalha no 

Policiamento da Capital, bern como, o nivel de conhecimento e acesso 

ao Narcodenuncia - 181 e a utilizac;ao de interceptac;oes de 

comunicac;oes telefonicas, por mensurar na opiniao dos policiais 

pesquisados qual o metoda mais eficaz. 

1.5 ORGANIZA<;.AO DO TRABALHO 

Para fins didaticos, o trabalho foi dividido em sete capitulos, de forma a 

facilitar a compreensao e visualizac;ao do desenvolvimento do estudo. 

No capitulo dais aborda a Atividade da Policia Militar, o Hist6rico da Policia 

Militar e a Atividade de lnteligencia da Policia Militar. 
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No terceiro capitulo, descreve-se programa Narcodenuncia - 181, o que e e 

como funciona o programa, seus objetivos, sua abrangencia, sua estrutura, dentre 

outras informac;oes a respeito. 

No quarto capitulo, descreve-se o que e a Forc;a Samurai, sua estrutura, seus 

objetivos e os resultados de suas operac;oes; busca-se tambem classificar as 

operac;oes em que se utilizou de interceptac;oes telefonicas, bern como das que se 

utilizou o Narcodenuncia- 181. 

0 quinto capitulo destina-se a relatar a forma legal da utilizac;ao de 

interceptac;oes telefonicas pela Policia Militar do Parana. 

Por fim, nos dois ultimos capitulos tratou-se da metodologia de pesquisa 

aplicada, e da avaliac;ao da pesquisa de campo com o tratamento estatistico e a 

analise desta pesquisa, finalizando com o capitulo sete, sendo entao feitas as 

conclusoes e sugestoes apresentadas ao final do estudo. 

1.6 METODOLOGIA 

Para alcanc;ar os objetivos propostos, foram necessarios alguns 

procedimentos, os quais propiciaram o desenvolvimento do raciocinio, analise e 

conclusao deste trabalho. As atividades desenvolvidas foram: 

a) Foi realizada uma pesquisa bibliografica e documental, bern como junto aos 

meios de informac;ao eletronica (Rede Mundial de Computadores), a respeito da 

Atividade Policial Militar, abordando, entre outros aspectos, o Hist6rico da 

PMPR, Divisao Administrativa, e abordagens a respeito da Atividade de 

lnteligencia na Policia Militar; 

b) 0 Projeto Narcodenuncia - 181, tambem foi objeto de pesquisa bibliografica, 

documental e eletronica, trazendo ao trabalho esclarecimentos a respeito de sua 

aplicabilidade, objetivos, area de aplicac;ao, estrutura, classificac;oes das 

denuncias e avaliac;oes do projeto; 

c) Buscou-se tambem, por meio de pesquisa documental e levantamentos 

estatisticos, aspectos relevantes a respeito da Forc;a Samurai, inserindo-a no 

contexto da inteligencia da PMPR, destacando aspectos como atribuic;oes, 
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estrutura, metodos, resultados e comparatives em relac;ao aos metodos 

tradicionais de policiamento; 

d) Realizou-se tambem pesquisa bibliografica e documental, sabre o assunto 

"lnterceptac;oes de comunicac;oes telefonicas", trazendo a analise considerac;oes 

gerais e hip6teses legais a respeito do assunto, alem de outros aspectos de 

relevancia ao entendimento do trabalho, como distinc;oes entre interceptac;ao, 

escuta e gravac;ao clandestina, e ainda aspectos legais a respeito do assunto; 

e) Visando identificar de forma abrangente o perfil dos policiais que trabalham na 

area de inteligencia, e mensurar nivel de conhecimento a respeito da utilizac;ao 

do Narcodenuncia - 181 e das interceptac;oes telefOnicas, bern como avaliar a 

incidencia de utilizac;ao desses instrumentos investigativos, elaborou-se urn 

questionario contendo onze perguntas objetivas, do tipo fechado, os quais foram 

distribuidos a trinta policiais militares da area de inteligencia, classificados nas 

Unidades Operacionais subordinadas ao Comando do Policiamento da Capital. 

f) Os dados coletados pelos questionarios foram tabulados, e apresentados no 

trabalho em forma de graficos, possibilitando melhor visualizac;ao e interpretac;ao 

dos resultados. Estes resultados foram submetidos a analise par parte do autor, 

o qual referenciou-se na revisao de conteudos apresentados nos capitulos 2, 3, 

4 e 5. 

0 tipo de pesquisa escolhido foi o bibliografico, documental e pesquisa de 

campo. Pesquisa quantitativa, por meio de questionario contendo onze perguntas do 

tipo fechada, tendo par publico alva policiais militares da area de inteligencia, 

classificados nas Unidades Operacionais subordinadas ao Comando do 

Policiamento da Capital, utilizando-se de uma amostra de 30 policiais. 
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2 A ATIVIDADE POLICIAL MILIT AR 

2.1 HISTORICO DA POLICIA MILITAR DO PARANA 

A Policia Militar do Parana foi criada como urn a unidade de Cagadores, em 1 0 

de agosto de 1854; com a denominagao de Companhia de Forga Policial. A hist6ria 

da policia militar paranaense mostra uma honrosa participagao em epis6dios que 

marcaram a vida nacional. 

2.1.1 Guerra do Paraguai 

A Corporagao ainda nao se encontrava complemente organizada, quando 

teve de ceder parte do efetivo para a composigao dos Corpos de Voluntaries da 

Patria. De imediato foi formada uma companhia, em que inclufram os primeiros 

policiais. Essa unidade seguiu para o Rio de Janeiro e foi incorporada ao 4° Corpo 

de Voluntaries. A seguir, os oficiais safram em diligencia para interior do Estado, 

para recrutar e formar urn novo Corpo; sendo reunido urn efetivo apenas suficiente 

para completar tres companhias. Essas companhias foram enviadas a cidade de 

Desterro (atual Florian6polis, SC) e reunidas a outras duas organizadas em Santa 

Catarina, compondo o 25° Corpo de Voluntaries. Em Uruguaiana, RS, as tropas 

brasileiras foram reorganizadas; sendo o 25° CVP incorporado ao 31° CVP 

(organizado como Corpo Policial da Capital Federal). Esse Corpo destacou-se como 

uma das melhores unidades na Guerra do Paraguai, e foi uma das ultimas a ser 

desmobilizada. 

2.1.2 Revolugao Federalista 

Para fazer frente ao avango dos federalistas, o Regimento de Seguranga 

(PMPR) foi colocado a disposigao do Ministerio da Guerra, e reunido ao ao 
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Regimento de Cavalaria e o 17° Batalhao de lnfantaria do Exercito, sob o comando 

do General Francisco de Paula Argolo. 

Essa tropa deveria avanc;ar sobre a cidade de Desterro, onde se 

concentravam os federalistas e os marinheiros sublevados da Revolta da Armada. 

Devido ao iminente cerco por outras colunas m6veis, o General Argolo decidiu 

recuar as tropas para Rio Negro, PR. Esse procedimento desagradou o Marechal 

Floriano Peixoto, levando-o a repassar o comando das tropas para o Coronel 

Antonio Ernesto Gomes Carneiro. 

Nesse momento, o Parana ja se encontrava sob ataque por diversas frentes. 

0 Coronel Carneiro optou por criar uma linha de defesa concentrado na cidade da 

Lapa, ate receber reforc;os de Sao Paulo. 

Esse reforc;o nunca chegou, e as tropas resistiram por vinte e seis dias a 

efetivos numericamente superiores. No dia 07 de fevereiro de 1894, ocorreu o mais 

violento combate, quando foram mortos o Coronel Carneiro, e o Coronel Dulcidio, 

Comandante do Regimento de Seguranc;a. Em 11 de fevereiro a prac;a de guerra 

capitulou, mas a resistencia nao foi va. Ela retardou os revoltosos; permitindo a 

concentrac;ao das forc;as legalistas, o que contribuiu para a manutenc;ao do governo. 

2.1.3 Guerra do Contestado 

A complexa abrangencia do Conflito do Contestado ainda esta por ser escrita 

de forma completa e imparcial. 

A guerra civil deflagrou-se quando urn movimento messianico adentrou na 

regiao do Irani, area de litigio entre os Estados de Santa Catarina e Parana. Com o 

intuito de afastar uma intervenc;ao da Uniao, o governo estadual enviou o Regimento 

de Seguranc;a para resolver a situac;ao de forma imediata e incisiva. 0 confronto 

violento foi desastroso para ambos os lados, e desencadeou justamente o que se 

procurava evitar, uma intervenc;ao federal. 

As operac;oes perduraram de 1912 a 1916. Em 1914, o efetivo da policia 

militar que havia sido retirado do local sob o controle dos revoltosos, foi reunido e 

reforc;ado, constituindo urn Batalhao Tatico. Nessa fase a forc;a estadual permaneceu 

sob o comando do Exercito, intervindo apenas em apoio as operac;oes. 
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2.1.4 Revolta de 1924 

As operagoes nesse conflito desenvolveram-se em duas fases: 

Primeira fase 

A Forga Militar do Estado foi mobilizada e incorporada ao Exercito; sendo 

transportada por trem para o Estado de Sao Paulo, onde participou dos confrontos 

na cidade de ltu (27 de julho), Botucatu (01 de agosto), e Ourinhos (12 de agosto). 

Segunda fase 

Os amotinados da cidade de Sao Paulo retiraram-se para o oeste do Parana 

(Coluna Paulista - 3.000 homens e 14 canhoes), procurando se unirem aos do 

Estado do Rio Grande do Sui (Coluna Gaucha - 1.500 homens). A FM retornou ao 

Parana (14 de setembro) ate a cidade de Irati, onde foi reequipada; partindo entao 

em diregao oeste. Atuando ativamente nos combates da Serra dos Medeiros 

(novembro de 1924) e Catanduvas Oaneiro de 1925), dentre outros. 

Em margo de 1925, quatrocentos rebeldes se renderam em Catanduvas. Os 

sobreviventes das colunas rebeldes (1.500 homens) se uniram em Santa Helena 

(abril de 1925), e indo pelo Paraguai (Porto Adela), deslocaram-se para o Estado do 

Mato Grosso; dando inicio a conhecida Coluna Prestes. 

Em maio de 1925, o Governo Federal desmobilizou as tropas, dando as 

operagoes por encerradas, porem, para a PMPR os combates estenderam-se ate 

1927, desbaratando bandos armados independentes que permaneceram agindo na 

regiao. 

2.1.5 Revolugao de 1930 

No Parana, a adesao a revolta foi espontanea; sendo o governo estadual 

assumido por uma Junta Militar, chefiada pelo General Mario Alves Monteiro 

Tourinho (ex-comandante da PMPR). 

As tropas revolucionarias vindas do Rio Grande do Sui reuniram-se as do 

Parana, e postaram-se diante da cidade de Itarare, SP. Quando a ofensiva estava 

pronta a se iniciar, o Governo Federal foi deposto no Rio de Janeiro, evitando dessa 
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forma o confronto. 0 1° Batalhao da PMPR foi incorporado como 3° Batalhao do 13° 

Regimento de lnfantaria do Exercito (atual· 13° BIB); e seguiu para Rio de Janeiro (1° 

novembro), para garantir a posse do governo revolucionario. 

2.1.6 Revoluc;ao de 1932 

A PMPR foi incorporada ao Exercito Sui, constituindo a chamada Coluna 

Plaisant; destacando-se na tomada da Capela da Ribeira (31 de julho}, Apiaf (04 de 

agosto), Rio das Almas (15 de agosto), Batatal (17 de agosto), e Capao Bonito (07 

de setembro). 

2.1.7 Denominac;oes hist6ricas 

1854- Companhia de Forc;a Policial da Provincia do Parana 

1874- Corpo Policial da Provincia do Parana 

1891 - Corpo Militar de Policia do Estado do Parana 

1892 - Regimento de Seguranc;a do Estado do Parana 

1917- Fon;a Militar do Estado do Parana 

1932- Forc;a Publica do Estado do Parana 

1939- Forc;a Policial do Estado do Parana 

1946 - Policia Militar do Estado do Parana 

Depois de muitas denominac;oes, no ano de 1946, em decorremcia do 

Decreto-Lei n.o 544, datado de 17 de dezembro, passou a chamar-se de "Policia 

Militar do Estado do Parana". 

Com o advento da Constituic;ao Federal. de 1988, no Capitulo 3 - "DA 

SEGURAN<;A PUBLICA", no seu artigo 144, inciso V, esta a previsao legal das 

policias militares e no §5° do mencionado artigo, consta a sua responsabilidade: "As 

policias militares cabem a poHcia ostensiva e a preservac;ao da ordem publica; ... ". 

A Constituic;ao do Estado do Parana, no Capitulo 4 - "DA SEGURAN<;A 

PUBLICA", no seu artigo 46, inciso II, cita a Policia Militar como 6rgao integrante 
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responsavel pela Seguran<;a Publica no Estado. 

Ja no artigo 48 da Carta Magna Paranaense, estao presentes melhores 

definigoes da responsabilidade da milicia paranaense, como segue: 

Art. 48 - A Policia Militar, for<;a estadual, institui<;ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a Policia 
Ostensiva, a preserva<;ao da ordem publica, a execu<;ao de atividades de 
defesa civil, preven<;ao e combate a incendios, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transite urbane e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fun<;oes definidas em lei. 

2.2 DIVISAO ADMINISTRATIVA 

A PMPR tern sua organizagao basica determinada pela Lei Estadual n. o 

6.774, datada de 08 de janeiro de 1976. Em seu art. 5°, define que a Policia Militar e 
estruturada em 6rgaos de diregao, 6rgaos de apoio e 6rgaos de execugao. 

No art. go, a linea "b" da citada lei, tem-se o "Estado Maior" como 6rgao de 

diregao geral, eo art. 11, §1 °, alinea "c"- dispoe sobre as Segoes do Estado Maior, 

sendo uma delas a 2a Segao (PM-2): assuntos relativos a informa<;oes. 

2.3 ATIVIDADE DE INTELIGENCIA NA POLiCIA MILITAR 

2.3.1 Atividade de inteligencia 

A "lnteligencia e o mesmo que clarividencia, tipo de oficio artesanal de 

profetizar" argumenta Dulles 1 (1963). Segundo ele, "a inteligencia esta sempre em 

estado de alerta, em todas as partes do mundo". No sentido da afirmagao de Dulles, 

bern como das indicagoes de varios outros autores sobre o tema, ao produzir uma 

visao futura a lnteligencia permite ao Estado poder de antecipagao e uma 

consequents articulagao privilegiada de meios, marca das organizagoes inteligentes. 

1 Allen Dulles e ex-diretor da Central Intelligence Agency (Agencia Central de lnteligencia - CIA) dos 
Estados Unidos da America. 
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De acordo com o Capitao Deladurantel (1995), a expressao lnteligencia 

pode ser entendida da seguinte maneira: 

E o conhecimento das condic;oes passadas, presentes e projetadas para o 
futuro de uma comunidade, em relac;ao aos seus problemas potenciais a 
atividades criminais. Assim, como a lnteligencia pode nao ser nada mais 
que uma informac;ao confiavel que alerta para urn perigo potencial, tambem 
pode ser o produto de urn processo complexo envolvendo urn julgamento 
bern informado, urn estado de coisas, ou urn fato singular. 0 "processo de 
inteligencia" descreve o tratamento dado a uma informac;ao para que ela 
passe a ser util para a atividade policial. 

2.3.2 lnteligencia e lnvestigac;ao Policial 

Sao duas formas de servic;o policial que possuem pequena diferenciac;ao, 

tendo em vista que lidam quase sempre, com os mesmos objetos, dentre eles: 

crime, criminosos e questoes conexas, etc. 

A lnteligencia Policial e urn suporte basico para a execuc;ao das atividades de 

seguranc;a publica, em seu esforc;o investigativo inclusive; a investigac;ao policial, por 

sua vez, tern como objetivo direto subsidiar e instrumentar a persecuc;ao penal. 

A lnteligencia visa antecipar-se ao fato, agindo sobre elementos que possam 

conter o futuro. Ja a lnvestigac;ao surge ap6s o fato, agindo sobre elementos que 

possam dizer o passado. 

Neste escopo, Rafael Normando Miranda (MIRANDA, 2007) traz a diferenc;a 

entre investigac;ao e inteligencia policial: 

lnteligencia e produc;ao de conhecimento para auxiliar a decisao. E quase 
como uma assessoria administrativa. Ela nao e uma instancia executora. 
Levanta dados, informes, produz urn conhecimento e para. Alguem, em 
nivel mais elevado de hierarquia, tamara, ou nao, determinada decisao ou 
ac;ao. Ela possui urn ciclo proprio: demanda - planejamento - reuniao -
coleta - busca - analise - avaliac;ao - produc;ao - difusao - feedback. 
Pode-se encontrar variac;oes deste ciclo, que pode ser entendido, grosso 
modo, como: demanda - o decisor quer saber alga; busca - a lnteligencia 
vai atras da informac;ao; produc;ao - a lnteligencia transforma a informac;ao 
em conhecimento e feedback- o decisor diz se o conhecimento e suficiente 
para a sua decisao ou se necessita de urn maior aprofundamento ou 
mesmo de redirecionamento. Na investigac;ao o ciclo se da da seguinte 
forma: a autoridade sabe de algo; levantamento - os investigadores buscam 
indicios, provas, testemunhos; analise - a autoridade avalia quais 

2 Joseph c. Deladurantev foi Comandante da Divisao de lnvestigac;ao Cientifica da Policia de Los 
Angeles. 
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levantamentos sao pertinentes ao caso; captura - os investigadores 
prendem os suspeitos ou infratores e produc;ao - a autoridade produz pec;a 
acusat6ria. 

A lnvestigaC.(ao tern a sua atua9ao restrita a urn unico evento criminal (ou a 

mais de urn evento se houver crimes relacionados) e esta voltada para urn fato 

consumado sobre o qual, busca e levantamento de indicios e provas que levem ao 

esclarecimento de tal fato delituoso. 

Na atividade de lnteligencia ha clara distin9ao entre o trabalho do Oecisor e o 

trabalho do Operador de lnteligencia. 0 Decisor tern uma posi9ao inteiramente 

passiva durante o processo. Na lnvestiga(_(ao, Autoridade Policial e Agentes 

precisam estar constantemente em intera9ao. A Autoridade e totalmente ativa 

durante todo o processo. Nao e raro que a propria Autoridade participe de todas as 

fases. 

A lnteligencia contem a lnvestigaC.(ao. Quase sempre a lnteligencia utiliza-se 

de tecnicas operacionais pr6prias da lnvestiga(_(ao; como disfarce, vigilancia, 

intercepta(_(ao, escuta, grava(_(ao, fotografia etc. lsto contribui para a confusao entre 

os conceitos, levando as pessoas a pensarem que sao a mesma coisa. Assim, 

lnteligencia Criminal ou Policial deve ser toda a a9ao pr6-ativa da Policia. Todo o 

trabalho que ela desenvolve, ou que deveria desenvolver, no sentido de antecipar-se 

ao delito para que possa impedi-lo. 

2.3.3 lnteligencia no Brasil 

No caso do Brasil, a atividade de inteligencia, tambem denominada de 

atividade de informa(_(oes, teve sua regulamenta9ao legal com o decreto n.0 17.999, 

de 29 de novembro de 1927, por meio do qual o Presidente Washington Luiz da 

forma legal ao Conselho de Defesa Nacional, que fica encarregado de coordenar 

informa(_(oes relativas a defesa da patria, criando o 1° servi9o de informa96es civil do 

Brasil. Mas a referencia mais comum e ao antigo Servi9o Nacional de lnforma(_(oes 

(SNI), 6rgao associado ao aparato repressor do regime de exce9ao e extinto no 

primeiro dia do governo Fernando Collor de Mello, em 15 de mar9o de 1989. 0 atual 

6rgao central de inteligencia do Estado e Agencia Brasileira de lnteligencia (ABIN), 

criada pela Lei n° 9.883, de 07 de dezembro de 1999. 
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A ABIN atua na identificac;ao de ameac;as, como as relacionadas ao crime 

organizado e a seguranc;a publica, na neutralizac;ao da espionagem estrangeira e 

ainda na constante vigilancia contra a presenc;a no Brasil de pessoas ou grupos que 

tenham qualquer vinculo com o terrorismo internacional. Ademais, e o 6rgao central 

do Sistema Brasileiro de lnteligencia (SISBIN), que congrega os diversos 6rgaos da 

comunidade de inteligencia do Pais. 

2.3.4 Organizac;ao e funcionamento do sistema de inteligencia 

0 Sistema Brasileiro de lnteligencia (SISBIN) foi instituido pela Lei n° 

9.883/99, que tambem criou a ABIN como seu 6rgao central e atribuiu a essa 

Agencia a missao de planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as 

atividades de inteligencia e contra-inteligencia do Pais, de modo a assessorar o 

Presidente da Republica com informac;oes de carater estrategico. 

A ABIN, portanto, foi criada com a finalidade precipua de ser urn 6rgao de 

inteligencia perfeitamente adequado ao regime democratico, atuando, sem 

quaisquer motivac;oes politico-partidarias, em estreita observancia das leis e em 

defesa do Estado e da sociedade. 0 trabalho da ABIN esta relacionado a produc;ao 

de conhecimentos estrategicos sabre oportunidades, antagonismos e ameac;as, 

reais ou potenciais, de interesses da sociedade e do Pais, bern como a prote9ao de 

conhecimentos sensiveis, relatives aos interesses e a seguranc;a do Estado e do 

povo brasileiro. 

0 Decreta n° 4.376, de 13 de setembro de 2002, dispoe sabre a organiza9ao 

e funcionamento do SISBIN. De acordo com o art. 1° do ato, o SISBIN tern par 

objetivo integrar as ac;oes de planejamento e execuc;ao da atividade de inteligencia 

do Pais, com a finalidade de fornecer subsidies ao Presidente da Republica nos 

assuntos de interesse nacional. 
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2.3.5 0 subsistema de inteligemcia de seguranga publica 

Criado pelo Decreta n° 3.695, de 21 de dezembro de 2000, o Subsistema de 

lnteligencia de Seguranga Publica, institufdo no ambito do SISBIN, tern par 

finalidade "coordenar e integrar as atividades de inteligencia de seguranga publica 

em todo o Pais, bern como suprir as governos federal e estaduais de informagoes 

que subsidiem a tom ada de decisoes neste campo". Cabe aos integrantes do 

Subsistema, no ambito de suas competencias, identificar, acompanhar e avaliar 

ameagas reais au potenciais de seguranga publica e produzir conhecimentos e 

informagoes que subsidiem agoes para neutralizar, coibir e reprimir atos criminosos 

de qualquer natureza. 

lntegram o Subsistema de lnteligencia de Seguranga Publica as Ministerios 

da Justiga, da Fazenda, da Defesa e da lntegragao Nacional e o Gabinete de 

Seguranga lnstitucional da Presidencia da Republica. Seu 6rgao central e a 

Secretaria Nacional de Seguranga Publica do Ministerio da Justiga (SENASP). 0 

Decreta preve, ainda, que poderao fazer parte do Subsistema de lnteligencia de 

Seguranga Publica as 6rgaos de lnteligencia de Seguranga Publica dos Estados e 

do Distrito Federal. 

2.3.6 Sistema de lnteligencia da Polfcia Militar 

A atividade de inteligencia Policial Militar e desenvolvida pelos organismos de 

lnteligencia, constituindo o exercfcio sistematico de agoes especializadas orientadas 

para a produgao e salvaguarda de conhecimentos, tendo em vista assessorar as 

comandantes, nos respectivos nfveis e areas de atribuigao, para o planejamento, 

execugao e acompanhamento de suas atividades de Seguranga Publica. 

No tocante a legislagao pertinente a essa atividade de inteligencia, no ambito 

da Polfcia Militar, pode-se citar a Lei n° 8.159/91, de 08 de janeiro de 1991, com 

regulamentagao interna na diretriz n° 001/99 do Comando Geral da Polfcia Militar do 

Estado do Parana, datada de 09 de setembro de 1999, que trata do Sistema de 

lnteligencia da Polfcia Militar do Estado do Parana (SIPOM/PR), tendo par finalidade 
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definir a estrutura do Sistema de lnteligencia da PMPR; fixar normas para o 

funcionamento deste Sistema e regular e padronizar as atividades de inteligencia da 

28 Segao do Estado Maior da PMPR e das 2as. Segoes dos Comandos 

lntermediarios e Unidades Operacionais da PMPR. 

0 Sistema de lnteligencia da Policia Militar do Parana (SIPOM) e constituido 

por um conjunto de 6rgaos de diferentes niveis, cabendo-lhe o encargo do 

planejamento, controle e execugao da atividade de lnteligencia, no ambito da PMPR. 

Os 6rgaos que constituem o Sistema de lnteligencia da PMPR (SIPOM), sao: 

Agencia Central de lnteligencia (ACI); 

Agencias Regionais de lnteligencia (ARI); 

Agencias Locais de lnteligencia (All); 

Subagencias de lnteligencia (SBI); 

Grupo Tatico Operacional (GTO); 

6rgaos de Apoio (OA). 

A Forga Samurai esta inserida nesse contexto, administrativamente, como 

uma das subsegoes da ACI. 
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3 NARCODENUNCIA - 181 

0 embriao do 181 Narcodenuncia surgiu inicialmente no final do anode 2002. 

Nas cidades de Cascavel e Londrina, o aumento da criminalidade e dos crimes 

relacionados ao trafico de drogas, foram os fatores preponderantes para a criagao 

do 161 DISQUE DENUNCIA. Os pr6prios policiais Militares do Grupo Especial de 

Combate ao Narcotrafico (GECON), atendiam as ligagoes e recebiam as denuncias, 

utilizando urn sistema que desviava a ligagao de urn telefone fixo para urn aparelho 

de telefone celular que ficava com urn policial 24 horas por dia. 

A partir dos resultados positives alcangados naquelas regioes e pela 

deficiencia encontrada nos disque-denuncia espalhados pelos municfpios, em razao 

da falta do uso de tecnologia na apuragao e acompanhamento das denuncias, uma 

vez que a totalidade as agoes desenvolvidas eram isoladas e totalmente 

compartimentadas, sendo que o conhecimento adquirido com o decorrer dos anos 

era de "propriedade" dos agentes que trabalhavam na area de investigagao e 

inteligencia, e qualquer mudanga no pessoal, todo o conhecimento adquirido era 

perdido, pois nao havia nenhum sistema que gerenciasse as informagoes e as 

mantivesse atualizadas, para que independente das movimentagoes de pessoal, as 

informagoes continuassem a disposigao da estrutura para se dar continuidade ao 

combate ao narcotrafico. 

Optou-se, entao, pela implantagao do programa em todo o Estado do Parana. 

0 projeto de Governo, entao chamado de Narcodenuncia- 161, foi inaugurado em 

17 de junho de 2003, sendo estruturado em seis regionais, e estas alocadas de 

acordo com o prefixo telefonico de cada regiao, sendo elas a Regional 041 sediada 

em Curitiba, Regional 042 sediada em Ponta Grossa, Regional 043 sediada em 

Londrina, Regional 044 sediada em Maringa, Regional 045 sediada em Cascavel e 

Regional 046 sediada em Pato Branco. 

Em 2004, ap6s a constatagao da eficacia e do sucesso do programa, 

surgiram alguns problemas de ordem tecnica. Verificou-se que em outros estados 

utilizava-se o numero 181 para registro de denuncias, e este encontrava-se 

disponlvel em nosso estado para ser utilizado e receber ligagoes gratuitamente; 

houve entao uma readequagao, e o numero de telefone para a realizagao das 

denuncias mudou de 161 para 181 (numero de carater emergencial), para que as 
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ligagoes continuassem sendo gratuitas. Cabe salientar que o numero 181 e usado 

em todo o territ6rio Nacional para realizagao de denuncias, sendo que cada Estado 

administra esse servigo de acordo com seus interesses. 

Devido as inovagoes tecnol6gicas inseridas no sistema, este se tornou urn 

importante banco de dados e e constantemente usado no suporte a investigagoes, 

bern como consultas sobre pessoas que ja foram denunciadas ou presas em 

decorrencia do trafico de drogas. Urn mapa atualizado das apreensoes de drogas no 

estado e alimentado diuturnamente, ou seja, nao ha mais problemas com relagao as 

informagoes serem compartimentadas e perdidas com o transcorrer do tempo. Ap6s 

a constatagao do sucesso do programa, outros estados demonstraram interesse em 

adota-lo, a exemplo do Estado do Mato Grosso do Sui, que no dia 12 de novembro 

de 2004 inaugurou o programa nos moldes do Estado do Parana. 0 estado do 

Ceara tambem ja utiliza o mesmo padrao de coleta de denuncias. 

3.1 APLICABILIDADE DO NARCODENUNCIA DO PARANA 

Com o lema "Seja urn super-her6i anonimo", o sistema de recebimento de 

informagoes sobre o trafico de drogas - 181 Narcodenuncia, e urn programa do 

Governo do Estado, criado inicialmente para gerar urn banco de dados confiavel, 

com todas informagoes necessarias para que os diversos 6rgaos de seguranga 

publica possam buscar subsidios para o planejamento de operagoes voltadas a 

repressao ao trafico de drogas. E integrado pelas policias Militar, Civil, Federal e a 

Rodoviaria Federal. 

Com o passar do tempo e a garantia do anonimato, o 181 Narcodenuncia 

adquiriu muita aceitagao e credibilidade. Gragas a esses fatores, tambem passou a 

receber denuncias de violencia contra a crianga, e para atender a esta nova 

demanda foi criada uma subdivisao especffica. De 2007 a 15 de junho de 2009 

foram registradas 1.969 ligagoes informando sobre este tipo de crime. 

0 programa passou entao a ser composto por duas bases de banco de 

dados. A primeira trata da essencia do programa, e busca o armazenamento e 

organizagao das informagoes referentes ao trafico de drogas. A segunda base de 

dados esta direcionada a receber denuncias de violencia contra a crianga; este 
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segundo ramo de atua9ao, apesar de ja operacionalizado e estar a disposi9ao do 

usuario, esta em fase de adapta9ao. Por meio da parceria do programa com a 

Secretaria da Crian9a, os Conselhos Tutelares dos Municipios estao sendo 

cadastrados e outras medidas estao sendo tomadas para dar suporte ao 

gerenciamento desse banco de dados, a fim de torna-lo uma referencia na coleta de 

dados contra Violencia lnfantil em todo o pais. 

Entre os crimes mais denunciados estao maus tratos, abuso sexual, 

abandono e prostitui9ao infantil, uso de drogas, atentado ao pudor, aliciamento de 

menor, evasao escolar, amea9a, rapto, venda de bebidas a menores e trafico de 

crian9as. Urn programa semelhante ao VCC (Violencia Contra a Crian9a) foi 

implantado pelo Govern a Federal, denominado DISQUE 100, contudo alguns 

problemas de ordem estrutural fazem com que as denuncias desse programa 

cheguem com grande atraso as autoridades ligadas ao trato da questao da prote9ao 

ao menor, o que enfatiza ainda mais a importancia de se ter no Estado, um 

mecanismo que ofere9a suporte e interliga9ao entre tais autoridades, para que um 

trabalho proficuo seja efetivamente desenvolvido. 

A credibilidade do programa tambem fez com que surgissem denuncias 

referentes a crimes de grande repercussao, ou que tenham causado como9ao 

social, como foi o caso do Crime do Morro do Boi3. No entanto, o programa ainda 

nao possui urn banco de dados voltados para esse tipo de crime; as informa96es sao 

recebidas e imediatamente sao encaminhadas aos 6rgaos responsaveis pela 

apura9ao dos fatos narrados nas denuncias. 

Provavelmente, em urn futuro bern prox1mo, o programa tera que ser 

readaptado; talvez seja necessaria a cria9ao de uma terceira base de dados para o 

recebimento de denuncias sabre outros crimes que nao tern liga9ao com o 

narcotrafico ou com a violencia contra crian9a. Em muitos municipios do interior do 

Estado, a pratica de se ligar 181 para denunciar crimes dos mais variados tipos se 

tornou comum, vindo em auxilio as policias no combate a criminalidade. Crimes de 

Homicidio, Jogos de Azar, Roubos e assaltos sao denuncias comuns, o que faz com 

3 Crime ocorrido em janeiro de 2009, onde um rapaz, O.D.C.*, de 22 anos, foi morto em uma gruta da Praia dos 
Amores atras do Morro do Boi, em Caioba. A namorada dele, M.P.L., de 23, que foi estuprada e baleada. 0 
suspeito' foi preso, no balneario Santa Terezinha, no municipio de Ponta~ d~ Par~~a, e teri.a sido. reconh_ecido 
pela vitima. A policia chegou ate esse rapaz quando recebeu .uma denunc1a anomm~, apos a d1vulgac;:ao do 
retrato falado do assassino. Ele teve a prisao preventiva, de 30 d1as, decretada pela Just1c;:a. 
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que o 181 seja urn numero de utilidade publica, uma porta de acesso direto da 

sociedade para com a policia. 

As pessoas podem ligar gratuitamente de qualquer telefone, e de qualquer 

municipio do Estado do Parana, com a certeza do anonimato, pois o software do 

programa torna indisponivel a visualizagao, ou o registro do numero de telefone do 

denunciante, quer seja por celular, telefone publico ou residencial. Ao ligar para o 

181, a denuncia e registrada e sera investigada; em casas de flagrante as viaturas 

sao acionadas imediatamente para o atendimento da ocorrencia policial. Prova do 

anonimato e da seguranga oferecida ao cidadao e que em seis anos de atividades 

sao perto de 150 mil denuncias recebidas, das quais nao se tern noticias de 

qualquer pessoa ter sofrido represalia por denuncias ao 181 Narcodenuncia. 

3.2 OBJETIVOS DO PROGRAMA 

0 objetivo do programa criado inicialmente com a denominagao de 161 -

NARCODENUNCIA, foi da aproximagao da sociedade com a policia atraves da 

denuncia anonima; criar urn elo de confianga mutua, ou seja, a participagao direta da 

comunidade em parceria com o Estado, e com isso a unificagao de informagoes 

importantes no combate ao narcotrafico em todo o territ6rio paranaense. Ninguem 

melhor do que o cidadao que vive nos bairros e convive diariamente com o trafico de 

drogas, para assessorar a policia. As informagoes repassadas pelos denunciantes 

sao ricas em detalhes e abreviam o servigo policial investigative, uma vez que diante 

das denuncias os levantamentos se tornam pontuais e eficazes. 

0 programa tern buscado ao Iongo de sua existencia ampliar o seu raio de 

atuagao, tentando atuar em todo Estado do Parana e nao somente nos grandes 

centros. Assim como sao encontrados problemas de consumo de drogas, e a 

presenga de traficantes na Capital do Estado e nas grandes cidades, tambem nos 

Distritos e no interior do Estado, onde a populagao e pequena, ocorre, talvez em 

menor intensidade, mas os danos causados a essas comunidades sao tao lesivos 

quanta nas capitais. 

Quanta maior a amplitude do programa, mais eficaz se torna a repressao ao 

narcotrafico, uma vez que e sabido que as agoes desenvolvidas no Estado do 
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Quanta maior a amplitude do programa, mais eficaz se torna a repressao ao 

narcotrafico, uma vez que e sabido que as ac;oes desenvolvidas no Estado do 

Parana tam bern tern reflexes nacionais, pois o Parana e urn corredor para o trafico, 

sendo o Paraguai urn dos maiores fornecedores de maconha, e .~am bern porta de 

entrada da cocaina para o Brasil, razao da importancia do programa ser difun:dido 

em todo Estado, pois muitas vezes denuncias de carregamentos oriundos de 

pequenos municipios impedem que a droga chegue a outros Estados da Uniao. 

Sendo assim, o programa nao beneficia somente o Parana. 

3.3 AREA DE ATUACAO E ABRANGENCIA 

0 programa atende a todo o territ6rio do Estado de Parana, por meio de 

centrais de atendimento a populac;ao instaladas de forma estrategica em seis 

cidades p61os denominados Regionais (Quadro1 ), que sao: 

Foz 

Curitiba (Regional 41), Ponta Grossa (Regional 42), Londrina (Regional 43), 

Maringa (Regional44), Cascavel (Regional45) e Pato Branco (Regional46). 

QUADRO 1 - REGIONAIS DO 181 ~ NARCODENUNCIA 

FONTE: Site PMPR/Narcodenuncia 
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A estrutura do 181 - NARCODENUNCIA foi compartimentada em tres niveis, 

sendo: Coordenagao Estadual, Coordenagao Regional, e Centrais Regionais de 

Atendimento. 

3.4.1 Coordenagao Estadual 

0 Coordenador Estadual e indicado pelo Secretario de Estado da Justiga e da 

Cidadania em conjunto com o Secretario de Estado da Seguranga Publica, o qual 

tern como incumbencia a Coordenagao, Controle e Gerenciamento de todas as 

Regionais. 

A Coordenagao Estadual do programa e feita pelo Coronel Jorge Costa Filho, 

o qual esta a frente desde sua criagao, e a fungao de Coordenador Operacional do 

181 Narcodenuncia no Estado do Parana esta sendo ocupada pelo 1° Tenente 

Edivan Sharles Fragoso, o qual atuou por muitos anos na area de inteligencia da 

Policia Militar. Tal fungao permite o total gerenciamento dos dados coletados via 181 

e competente repasse aos demais 6rgaos de inteligencia do Estado, quais sejam, 

Agencias de lnteligencia da Policia Militar estadual e de outras policias, 

Departamentos de Policia Civil especializados, Nucleo de lnteligencia da Policia 

Federal e Nucleo de lnteligencia Policial da Policia Rodoviaria Federal e ainda, 

mantem a interligagao e protegao das informagoes entre tais 6rgaos. 

3.4.2 Coordenador Regional 

Os Coordenadores Regionais tern acesso apenas as informagoes atinentes a 

sua area de atuagao, sao indicados pelo Coordenador Estadual, responsaveis pela 

Coordenagao, Controle e Gerenciamento a nivel Regional, pelo repasse das 

denuncias recebidas para o Coordenador Estadual, bern como para o 6rgao 

competente para as providencias pertinentes. 

3.4.3 Centrais Regionais de Atendimento 
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Os integrantes das Centrais Regionais de Atendimento sao selecionados na 

fase de implantac;ao pelo Coordenador Estadual, e posteriormente em caso de 

substituic;oes sao selecionados pelo Coordenador Regional, e serao inclufdos no 

sistema ap6s aprovac;ao final pelo Coordenador Estadual. 

Os operadores do 181 - NARCODENUNCIA sao responsaveis pelo 

atendimento telefOnico do numero 181, os quais registram todas as denuncias 

recebidas. 

Nos casas de denuncias que estao em flagrante delito, os atendentes do 181 

comunicam imediatamente o 6rgao competente no municipio de origem da denuncia, 

a fim de que nao se perca a oportunidade da ac;ao. 

Nos demais casas as ac;oes sao tomadas pelo Coordenador Regional, de 

acordo com as caracteristicas e urgemcia que cada denuncia requerer. 

Cada operador tern acesso apenas ao registro da denuncia que esta 

recebendo, nao lhe sendo disponibilizado acesso ao banco de dados. 

3.4.4 Niveis de Acesso ao Sistema 

A fim de promover a protec;ao do conhecimento coletado pelo 181 

Narcodenuncia, todos os policiais cadastrados (usuarios) no sistema, obedecem a 

urn nivel de acesso. Tais niveis de acesso delimitam o acesso do usuario as 

informac;6es em determinadas regi6es, ou seja: 

a) Consulta Municipal: permite com que o usuario acesso somente denuncias 

do municipio polo onde foi cadastrado; 

b) Consulta Regional: permite com que o usuario acesse so mente as 

denuncias da regional em que e cadastrado; 

c) Consulta Estadual: permite que o usuario acesse todas as denuncias 

registradas no estado. 

Esses niveis de acesso, de usuarios comuns, permitem o acesso somente a 

denuncias de carater geral, ou seja, aquelas que nao envolvem policiais ou demais 

autoridades. Estas denuncias, as quais sao classificadas como denuncias COM 

ENVOLVIMENTO, sao protegidas automaticamente no sistema e somente aparecem 
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nas buscas, quando o usuario possui o nivel de acesso Coordena<;ao Estadual, em 

que a propria coordena<;ao, ap6s analise, encaminha aos setores de corregedoria 

das policias ou afins, mediante contato previamente estabelecido. Alguns setores no 

estado, em carater especial, tambem possuem permissao para acesso as denuncias 

com envolvimento, como o caso do Departamento de lnteligencia do Estado (DIEP); 

desta forma, existe urn nivel de acesso denominado Consulta Geral, que permite o 

acesso irrestrito a todo o banco de dados. 

3.5 CLASSIFICA<;OES DAS DENUNCIAS 

As denuncias sao classificadas em dois nfveis: DENUNCIAS IMEDIATAS e 

DENUNCIAS MEDIATAS 

3.5.1 Denuncia lmediata 

As denuncias efetuadas sobre situa<;6es que estao em andamento, ou seja, 

em flagrante delito, sao repassadas imediatamente ao municipio de origem da 

denuncia ao 6rgao que tiver estrutura para dar uma resposta imediata (Polfcia 

Militar, Policia Civil ou Policia Federal), visando desta forma nao colocar a estrutura 

do 181 - NARCODENUNCIA em descredito, por falta de a<;ao ou por burocracia 

interna. 

Caso a natureza da denuncia seja de flagrancia e o local for a via ou 

logradouro publico, sao tomadas todas as medidas visando a prisao em flagrante do 

traficante denunciado. 

Nesses casos, e disponibilizado urn prazo de 24 horas para que seja dada 

uma resposta ao Coordenador Regional sobre as medidas adotadas, visando 

propiciar urn efetivo controle sobre todas as a<;oes e dessa forma demonstrar a 

popula<;ao que 0 programa de denuncias atraves do telefone 181 e eficiente e eficaz. 

3.5.2 Denuncia Mediata 
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As denuncias classificadas como mediatas, sao subdivididas em Normais e 

Urgentes: 

a. Normais 

Sao definidas como normais, as denuncias que tiverem como foco, os 

usuarios, dependentes de substancia entorpecentes. 

b. Urgente 

Sao definidas como Urgentes, as denuncias que tiverem como foco, os 

traficantes, sendo para tais casas, ap6s a comunicac;ao para o 6rgao competente, 

disponibilizado urn prazo preestabelecido conforme a necessidade de cada caso, 

para que seja dada uma resposta formal ao Coordenador Regional sabre as 

mediadas adotadas. 

Em todas as situac;oes, IMEDIATA ou MEDIATA (Normal ou Urgente), em 

caso de nao resposta pelo 6rgao recebedor da denuncia, o Coordenador Regional 

comunica imediatamente tao logo tenham decorrido os prazos previstos quando do 

encaminhamento das denuncias ao Coordenador Estadual, para que sejam tomadas 

as medidas pertinentes visando propiciar que todas as denuncias tenham o mesmo 

tratamento, ou seja, que todas tenham uma soluc;ao. 

3.6 AVALIACAO 

Periodicamente sao efetuadas avaliac;oes sabre o desempenho a nivel 

Estadual e Regional das necessidades detectadas a fim de sejam tomadas 

imediatamente providenciadas visando as correc;oes necessarias para melhorar 

ainda mais o desempenho de todos os que participam direta ou indiretamente do 

181 - NARCODENUNCIA, a fim de que a populac;ao paranaense possa realmente 

confiar no Programa de combate ao narcotrafico e efetuar suas denuncias contra os 

traficantes que corrompem a juventude. 
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3.7 AVALIACAO DE DESEMPENHO 

Ap6s pesquisa em varios Estados, foi constatado que era praticamente nulo o 

uso da tecnologia no combate ao crime organizado, e as iniciativas encontradas nao 

sao utilizadas de forma eficiente, pois as informac;oes sao compartimentadas e 

restritas a urn pequeno numero de usuarios, os quais muitas vezes nao estao na 

linha de frente no combate ao crime organizado, e em particular contra os 

na rcotraficantes. 

No Estado do Parana, a situac;ao nao era diferente, o numero do telefone 161 

era utilizado em algumas cidades, porem de forma praticamente artesanal, ou seja, 

nao havia urn atendimento pessoal ininterrupto, e durante varios perfodos, 

principalmente nos horarios fora do expediente os atendimentos eram efetuados por 

meio de "secretarias eletronicas", em que a pessoa que desejava efetuar urn a 

denuncia recebia a seguinte informac;ao "ap6s o sinal deixe sua denuncia gravada". 

Segundo o Coordenador Operacional do 181, 1° Tenente Edivan Sharles 

Fragoso, quando uma pessoa procura o Estado para efetuar uma denuncia, "com 

certeza ela ja passou por uma pressao emocional muito grande, pois sabe que os 

traficantes tern urn grande poder de influencia em varios setores da administrac;ao 

publicae acesso a muitas informac;oes que deveriam ser confidenciais". 

Assim sendo, ao ligar para efetuar uma denuncia e perceber que seria 

necessaria deixar sua voz gravada, a qual poderia ser reconhecida posteriormente e 

colocar em risco, tanto a sua vida como a de seus familiares, a pessoa que tinha 

informac;oes para denunciar urn traficante desistia e com certeza nao procurava mais 

auxiliar o Estado no combate ao narcotrafico. 
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4 FORCA SAMURAI 

Buscando atuar de forma direcionada para a repressao ao Narcotrafico o 

Exmo. Sr. Comandante Geral da Pollcia Militar do Parana Cel. QOPM Anselmo de 

Oliveira, criou em Maio de 2008 urn grupo de Policiais Militares denominado Forga 

Samurai, selecionados e treinados para atuar de forma velada, em todo o Estado do 

Parana. 

0 nome Forga Samurai foi escolhido em homenagem ao centenario da 

imigragao japonesa e pela filosofia a ser empregada no trabalho. Esta filosofia leva 

em conta os princlpios dos guerreiros samurais, que tern como base o sensa do 

dever, a responsabilidade, a honra, a disciplina, a sinceridade, o respeito, a gratidao 

e a lealdade. 

A FORCA SAMURAI nasceu da visao do Comando Geral da aplicagao da 

forga da policial em areas conflagradas pelo narcotrafico, precedido de intensa e 

constante operagao de inteligencia. A operagao de inteligencia objetiva o 

mapeamento da rede de trafico de drogas, a plotagem dos pontos de venda, a 

identificagao e qualificagao dos envolvidos por meio da produgao de elementos de 

convicgao e sujeigao do conhecimento produzido ao Ministerio Publico e Poder 

Judiciario. Oeste momenta em diante decorrem as medidas cautelares de prisao e 

busca domiciliar, cuja execuc;ao coordenada desencadeia operac;oes repressivas 

com o emprego da Tropa de Choque. 

0 Ten-Cel Pericles de Mattos foi o primeiro Chefe da Forga Samurai e teve 

participagao importante na Operacionalizagao do Grupo, assessorou o Comandante 

Geral no processo de estruturac;ao da Forc;a e grac;as a sua vasta experiencia na 

area operacional e na area de inteligencia, conseguiu adequar as atividades 

desenvolvidas pela Forga Samurai com os anseios e expectativas do Alto Comando 

da Corporagao na busca de inteligencia voltadas para realizagao de combate ao 

narcotrafico. 

Observa-se que a PoHcia Federal Brasileira vern fazendo urn excelente 

trabalho em todo o Pals na repressao ao Trafico lnternacional e conseqOentemente 

na desarticulac;ao de grandes redes nacionais de traficantes. A Policia Civil do 

Estado do Parana, por intermedio do DENARC, tambem vern atuando de forma 

exemplar no combate ao Mediae Grande traficante, contudo verificou-se que havia 
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uma lacuna no sistema, o pequeno traficante era praticamente desconsiderado. 

Sabendo da importancia do Combate ao Narcotrafico e visando auxiliar outras 

forgas que atuam nessa area, a Forga Samurai foi criada para atuar na repressao ao 

Micro Traficante, causador de grande insatisfagao da sociedade, em razao da forma 

ardilosa com que atua, vendendo drogas nas portas de escolas, usando criangas 

como "avi6ezinhos"4
, incentivando o vicio, favorecendo a prostituigao, etc. 0 

pequeno traficante, tambem e o responsavel pelo aumento da pratica dos "crimes 

satelites", ou seja aqueles que giram em torno do trafico, tais como, furtos, 

arrombamentos, prostituigao, etc., o viciado se obriga a cometer tais delitos em 

decorr€mcia da necessidade de manutengao do vicio. 

0 Micro Traficante, de certa forma e urn dos marginais o que mais incomoda 

a Policia Militar, porque suas agoes sao locais e requerem atuagao imediata do 

Estado, todavia e importante salientar que sao os micro traficantes que fazem a rede 

do trafico de drogas se manter e crescer, porque sao eles os responsaveis por fazer 

a droga chegar ao viciado. 0 medio e grande traficante e mais cauteloso, dificilmente 

tera contato direto com a droga ou com o usuario, por isso sua prisao e mais dificil. 

4.1 A FORc;A SAMURAI E A INTELIGENCIA 

A Forga Samurai, como ja mencionado no capitulo 2 faz parte do Sistema de 

lntelig€mcia da Policia Militar do Parana, uma vez que esta inserida na Segunda 

Segao do Estado Maior. 0 mesmo capitulo tambem esclarece, por meio dos 

conceitos doutrinarios de lnteligencia e lnvestigagao, que a Forga Samurai, nao 

investiga, e sim visando antecipar-se ao fato (no caso trafico de drogas), realiza a 

produgao de conhecimento para auxiliar a decisao, ou seja, produz a lnteligencia 

Policial, a qual deve estar voltada para a agao pr6-ativa da policia, buscando 

antecipar-se ao delito para que possa impedi-lo. 

Quase sempre, na produgao de lnteligencia, a Forga Samurai utiliza-se de 

tecnicas operacionais pr6prias da lnvestigagao; como disfarce, vigilancia, 

interceptagao, escuta, gravagao, fotografia etc., contudo nao investiga, uma vez que 

investigagao se refere a fato preterito, e esta voltada para urn fato consumado. 

4Denomina9ao que se da ao encarregado buscar a droga no ponto de trafico e entregar ao comprador (usuario) 
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4.2 ATRIBUI<;OES DOS ELEMENTOS DA FOR<;A SAMURAI 

4.2.1 Chefia- urn Oficial Superior 

0 Chefe da Fon;a Samurai atualmente e o Sr. Ten-Cel Milton Isaac Fadel, 

dele sao emanadas as ordens e diretrizes para todos os nucleos, assessora o Sr. 

Comandante Geral e o Sr Chefe do Estado Maior em assuntos referentes ao 

Narcotrafico no Estado. Tambem tern a incumbencia de relacionar-se com os 

diversos 6rgaos que compoem a comunidade de inteligencia, bern como outros 

6rgaos relacionados diretamente com as atividades da Fon;a Samurai, dentre eles, 

Ministerio Publico, Poder Judiciario, Policia Federal, DENARC, etc. 

4.2.2 Oficiallntermediario- Capitao QOPM encarregado de caso 

Atribuic;oes: 

a) Planejar, orientar e controlar a operagao de inteligencia policial; 

b) Estabelecer e operacionalizar a base de operagoes de inteligencia fora da 

area conflagrada; 

c) Estabelecer, manter e otimizar os trabalhos com o Poder Judiciario, Ministerio 

Publico, Policia Federal, Policia Civil, 181 Narcodenuncia, Conselho Tutelar, 

Sistema Penitenciario, GAECO, DENARC, Receita Federal e Estadual; 

d) Materializar e assinar o caderno de inteligencia, com o pedido das agoes 

cautelares ao Ministerio Publico local ou especial; 

e) Planejamento preliminar da agao ostensiva repressiva. 
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4.2.3 Oficial Subalterno- tenente ad junto de operagoes de inteligencia 

Atribuig6es 

a) Auxiliar o Cap QOPM nas atribuig6es deste, estando apto a substitui-lo; 

b) Operacionalizar o emprego das equipes de busca; 

c) Responsavel pela coleta de dados; 

d) Fiscalizar as ag6es de produgao de conhecimento e busca de dados atuando 

em campo inclusive; 

e) Solicitar meios e sugerir formas de emprego e atuagao. 

4.2.4 Sargento- auxiliar de operag6es de inteligencia 

Atribuig6es 

a) Gestae de pessoal e material (divisao de tarefas, composigao de equipes, 

folgas, dispensas, rodizio de viaturas e equipamentos); 

b) Produzir o relat6rio diario de atividades e junta-lo ao corpo do processo de 

conhecimento, juntamente com os resultados obtidos, apoio nas operagoes. 

4.2.5 Equipes de Busca 

Atribuig6es 

a) Formadas por dois pragas, como sendo o brago operacional do Grupe; 

b) Responsavel por acompanhamento de desvio de audio de monitoramentos 

telefonicos; 

c) Realizagao de vigilancia e busca de dados. 
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4.3 ESTRUTURA DA FORCA SAMURAI 

A For9a Samurai atua em todo o Estado do Parana e esta dividida em dois 

nucleos os quais estao distribuidos de forma estrategica, visando atuar nas regioes 

conhecidas por serem pontos de origem e rota do narcotrafico. 

a) Nucleo de Opera96es da Capital (subdividido em cinco celulas5) 

b) Nucleo de Opera96es do Interior (subdividido em duas celulas) 

4.3.1 Nucleo de Opera96es da Capital 

0 grupo e chefiado por Oficial lntermediario e subdividido em cinco celulas 

devidamente comandadas por urn T enente. As celulas atuam basicamente em 

Curitiba e Regiao Metropolitana, ap6iam o Nucleo de Opera96es do Interior em 

grandes Opera96es, ou em Opera96es realizadas nas areas pr6ximas da capital 

(Litoral e Ponta Grossa, por exemplo); 

Duas celulas, alem de opera96es tipicas da For9a Samurai, tambem realizam 

operac;oes conjuntas com a Policia Federal; 

Suas operac;oes se iniciam com base em denuncias do 181 narcodenuncia ou 

pela utiliza9ao de intercepta96es telefonicas; 

Todas as operac;oes sao planejadas e realizadas com o apoio do Poder 

Judiciario, Ministerio Publico (GAECO) e Companhia de Policia de Choque. 

A instalac;ao desse Nucleo em Curitiba e importante porque a Capital do 

Parana, a exemplo do que ocorre em outras grandes cidades, tambem possui redes 

de trafico de drogas, em que impera a "lei do trafico", ditando normas e 

conseqOentemente puni96es aos infratores de tais normas; tambem existe divisao 

territorial da area de dominio de cada traficante, a qual costuma ser respeitada, no 

entanto quando isso nao ocorre, e urn traficante tenta assumir pontos de venda de 

drogas de outros traficantes, surgem confrontos entre quadrilhas que resultam em 

mortes. 

5 Celulas- denominac;ao dada a cada equipe que compoe o nucleo, e composta basicamente por urn Oficial e 

quatro prac;as. 
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Cada regiao e subdividida em varios pequenos pontos de distribuic;ao de 

drogas, conhecidos vulgarmente por "biqueiras" os quais sao administrados por 

micro traficantes. Os micro traficantes por sua vez prestam contas diariamente ou 

semanalmente aos traficantes de nivel intermediario, fazendo os pagamentos e 

abastecendo as biqueiras com mais droga, e ai que entra a Forc;a Samurai, tentando 

pelos meios legais disponiveis impedir que a droga chegue ate o micro-traficante e 

conseqOentemente acabe nas maos dos viciados. 

4.3.2 Nucleo de Operac;oes do Interior 

Com o objetivo de dissuadir o trafico de drogas, o nucleo de operac;oes da 

Fon;a Samurai no interior esta sediado em Cascavel, chefiado por urn Oficial 

lntermediario com celulas em Foz do lguac;u, Guarapuava e Londrina. 

~ Atua em conjunto com a Policia Federal em Cascavel e Foz do lguac;u; 

~ Realiza Operac;oes de Combate ao Narcotrafico com base em solicitac;oes das 

OPMs do CPI, Narcodenuncias e lnterceptac;oes Telefonicas; 

~ Assim como acontece na Capital as Operac;oes do Interior sao acompanhadas 

pelo Poder Judiciario, Ministerio Publico (GAECO); 

~ Atua em operac;oes Bloqueio em conjunto com a Policia Federal em rotas de 

trafico de drogas; 

~ Realiza o mapeamento das rotas de trafico de drogas e contrabando das regiao 

Oeste e Noroeste do Estado, com o escopo subsidiar a FORCA ALFA no 

planejamento de suas operac;oes. 

A Forc;a Samurai tern autonomia para deslocar-se em operac;oes por todo o 

Estado, porem a presenc;a em Foz do lguac;u e Cascavel e fundamental, em razao 

de varios fatores. Como exemplo tem-se a materia publicada pela RITLA - Rede de 

lnformac;ao Tecnol6gica Latino Americana por meio do Jornal Gazeta do Povo: 

FOZ DO IGUACU - 0 Parana esta sentindo o peso de ser rota do trafico de 
drogas. Cada carregamento de maconha, cocaina e crack que cruza a 
fronteira deixa marcas da criminalidade no estado: homicidios e roubos que 
hoje batem as portas da popula9ao nao so mente .d~s grandes centros,. mas 
tambem de cidades pequenas. Conforme estat1st1cas do Narcodenunc1a 
181, servi90 da Policia Militar que recebe informa96es anonimas ~e todas 
as cidades paranaenses, a area de Foz do lgua9u e Cascavel lldera as 
apreensoes de maconha e crack no estado. A regiao e tambem o ponto 
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onde mais se recrutam meninos e meninas de ate 18 anos para transportar 
drogas. Ja Curitiba e o litoral estao no topo das ocorrencias relacionadas a 
flagrantes de drogas sinteticas - ecstasy e LSD - e prisao de homens e 
mulheres adultos. 0 Noroeste paranaense, no entorno de Guaira, aparece 
como a principal rota da cocaina no mapa do trafico (GAZETA DO POVO, 
2008). 

A materia datada de 21 de Abril de 2008, urn mes antes da Cria<;ao da Forc;a 

Samurai endossa a necessidade estrategica da atua<;ao do grupo na fronteira. 

Corroborando com o que foi dito, houve a Chacina em Guaira, ocorrida em 22 

de Setembro de 2008, em que quinze pessoas foram mortas e oito feridas, em razao 

de dividas com o trafico de drogas, fato que ocorreu na favela de Vila Santa Clara, 

proxima ao lago de ltaipu e teve repercussao lnternacional. 

A atua<;ao da For<;a Samurai na fronteira com o Paraguai visa auxiliar os 

6rgaos de repressao ao trafico de drogas na contenc;ao ou redu<;ao do fluxo de 

drogas ilicitas que saem da regiao com destino a outros estados do Pais, a presenc;a 

na regiao tambem e importante para subsidiar e fornecer suporte ao nucleo da 

capital em suas operac;oes. 

4.4 METODOS APLICADOS PELA FOR<;A SAMURAI 

Como ja foi consolidado em capitulo anterior, a Forc;a Samurai atua 

produzindo inteligencia a respeito de fatos referentes ao trafico de drogas; essa 

produ<;ao de conhecimento visa assessorar alguma autoridade, que tern poder 

decis6rio, a maximizar recursos e operacionalizar procedimentos voltados para a 

repressao ao narcotrafico, agindo preventivamente evitando que crimes ocorram. 

Essa autoridade pode ser urn Comandante, o Ministerio Publico, o Poder Judiciario, 

etc. De forma simplificada pode-se aplicar o ciclo de inteligencia na Forc;a Samurai 

da seguinte forma: 

a. Demanda - o decisor quer saber alga; 

b. Busca- a lnteligencia vai atras da informa<;ao; 

c. Produgao- a lnteligencia transforma a informac;ao em conhecimento; 

d. Feedback- o decisor diz se o conhecimento e suficiente para a sua 

decisao ou se necessita de urn maior aprofundamento ou mesmo de 

redirecionamento. 
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Diante das solicita96es de opera96es (demanda) os Chefes de Nucleos da 

For9a Samurai deslocam uma ou mais celulas para dar inicio aos procedimentos de 

busca de informa96es a respeito de determinada regiao ou pessoas 

Na busca de informa96es OS agentes aplicam metodos tradicionais de 

investiga9ao, acompanhamento de suspeitos, fotografias, identifica9ao, pesquisas 

no Narcodenuncia -181, INFOSEG, etc. 

Caso os metodos tradicionais nao sejam suficientes para o esclarecimento 

das denuncias, obedecendo ao que preconiza a Lei 9.296 de 24 de Julho de 1996, 

que trata das intercepta96es telefonicas, excepcionalmente, a For9a Samurai sugere 

ao Ministerio Publico que e o titular da a9ao penal o requerimento junto ao Poder 

Judiciario da intercepta9ao telefonica dos numeros dos suspeitos, desde que se 

obede9a ao que estabelece o artigo 2° da mesma lei. 

Art. 2° Nao sera admitida a interceptaQao de comunicaQ6es telef6nicas 
quando ocorrer qualquer das seguintes hip6teses: 
I - nao houver indicios razoaveis da autoria ou participaQao em infra9ao 
penal; 
II- a prova puder ser feita par outros meios disponiveis; 
Ill - o fato investigado constituir infra9ao penal punida, no maximo, com 
pena de deten9ao. 
Paragrafo unico. Em qualquer hip6tese deve ser descrita com clareza a 
situa9ao objeto da investigaQao, inclusive com a indicaQao e qualificaQao 
dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 

A Lei e clara quando enfatiza que tal ferramenta investigativa deve ser usada 

excepcionalmente, ou seja, quando a prova nao puder ser feita por outros meios 

disponiveis, procurando com isso garantir o direito a privacidade das pessoas. Sabre 

as intercepta96es telefOnicas sera feito estudo mais aprofundado em capitulo 

especifico. 

Ap6s a busca de todos os elementos necessarios para a produ9ao do 

conhecimento, quer por meio da utiliza9ao de intercepta96es telefonicas ou por meio 

de tecnicas investigativas tradicionais, confirmadas as denuncias, a For9a Samurai 

elabora relat6rios em que sao apresentadas algumas sugestoes com o escopo de 

auxiliar no processo decis6rio. Cabe a autoridade solicitante, decidir, com base no 

levantamento feito pelo grupo a melhor forma do emprego de medidas voltadas para 

a redu9ao do trafico de drogas, as quais podem ser: refor9o no Policiamento 

Ostensivo na regiao afetada, Solicita9ao de Mandados de Busca e Apreensao para 

deflagra9ao de grandes operavoes, realizavao de Campanhas Educativas, etc. 

lmportante ressaltar que tanto no metoda em que ocorre a utilizavao de 
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intercepta96es telefonicas, como em outros metodos, a consulta ao Narcodenuncia -

181 ocorre em todos os casos. 

As missoes da For9a Samurai se encerram quando por meio da inteligencia 

policial, as informa96es recebidas inicialmente sao apuradas e transformadas em 

conhecimentos confiaveis, objetivando otimizar o planejamento estrategico 

operacional. 

4.5 RESULTADOS DAS OPERA<;OES 

Quando se fala em resultados de opera96es realizadas pela For9a Samurai e 

conveniente relembrar que o grupo produz conhecimentos e cabe aos comandantes 

decidirem a forma estrategica de gerenciar esses conhecimentos no planejamento 

de opera96es; os resultados em sua grande parte foram alcan9ados em opera96es 

realizadas pelo Policiamento Ostensive (Companhia de Policia de Choque) por meio 

de informayoes passadas pela For9a Samurai. 

Houve algumas opera96es em que em razao das circunstancias encontradas, 

policiais da For9a Samurai tiveram que realizar a abordagem dos traficantes e 

proceder a prisao dos que foram flagrados cometendo crimes. 

NATUREZA QTD NATUREZA QTD 

Prisoes 571 Apreensoes objetos 323 
Apreensoes crian/adol. 63 Apreensoes t6xicos 256 
Traficantes presos 211 Armas fogo 133 
Flagrante 211 Armas brancas 3 
T ermo circunstanciado 342 Apreensoes munic;oes 1.773 
Mandados iudiciais 304 Veiculos apreendidos 124 
Abordaoens pessoas 977 Abordagens veiculos 287 
Dinheiro apreendido 193.214 Dinheiro (euro) 3.950 
Balan9as de precisao 47 Celulares 334 
Maconha (ko) 4.308,204 ton. Cigarro (contrab.) 2.000 
Cocaina (ko) 71.888 kg Maconha 03 vasos 
Crack (pedras) 12.775 pedras Pedras preciosas 3.500 kg 

esm. 
Crack (kg) 92.321 kg Lsd 132 pontos 
Haxixe 1 kg Lanc;a perfume 216 frascos 
Ecstasy 352 comp. 

QUADRO 2- OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA FOR<;A SAMURAI 
FONTE: Segunda Ser;ao do Estado Maior/Forr;a Samurai 
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4.6 COMPARATIVOS 

Para realizagao do comparative das operagoes realizadas pela Forga Samurai 

em todo o Estado do Parana, o autor adotou como referencia o periodo de janeiro a 

junho de 2009, mensurando os resultados das operagoes em que foram utilizadas 

interceptagoes telefonicas com as operagoes que se pautaram na utilizagao de 

metodos investigativos tradicionais. 

No periodo analisado, a Forga Samurai realizou 80 (oitenta) operagoes de 

combate ao Narcotrafico, das quais 56 (cinqOenta e seis) foram realizadas sem a 

utilizagao de interceptagoes telefonicas e 24 (vinte e quatro) com interceptagoes 

telefonicas, ou seja, 70% das operagoes foram realizadas sem a interceptagao e 

30% com a utilizagao de tal ferramenta, demonstrando que as operagoes foram 

realizadas em conformidade com o que preconiza a Lei 9.296 de 24 de Julho de 

1996 em seu inciso II, ou seja, a utilizagao de interceptagoes telefonicas s6 sera 

deferida pelo Poder Judiciario quando comprovadamente, durante os procedimentos 

investigativos, foram esgotados todos os meios disponiveis para confirmar as 

denuncias recebidas e nao se chegou a conclusao satisfat6ria e segura sabre o fato 

apurado. 

Comparativo entre OS metodos utilizados pela Forc;a Samurai 
Pessoas veiculos arm as 

Metodo Mandados Presas Apreend. Vistor. Apreend. Garrucha Rev. Pistola 
Com 

5 73 7 0 25 1 46 4 
int. tel. 
Sem 108 124 11 0 9 6 9 4 

int. tel 
total 113 197 18 0 34 7 55 8 

QUADRO 3 - QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS METODOS UTILIZADOS 
PELA FORCA SAMURAI 

FONTE: Segunda Se<;ao do Estado Maior/For<;a Samurai 
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Comparative entre OS metodos utilizados pela Fort;a Samurai 

Metodo maconha Crack kg Haxixe g 
Crack Lsd Coca ina 
pedras pontos kg 

Com int. 1 957 24 
tel. 1,490,000 2,238 40 

Sem int. 1.101 
tel 596,987 1,081 1,6 

total 2.087,366 kg 3,319 kg 01 g 2,058 24 pontos 41,6 kg 
QUADRO 4 - QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS METODOS UTILIZADOS 

PELA FOR<;A SAMURAI 
FONTE: Segunda Sec;:ao do Estado Maior/Forc;:a Samurai 

Sabre o comparative entre os metodos aplicados na prodU<;ao de 

conhecimentos por meio da atividade de inteligencia desenvolvida pela Forc;a 

Samurai, ha que se fazer alguns comentarios sabre alguns pontos especificos; 

pontos que demonstram que existe uma grande diferenc;a nos resultados 

apresentados nas operac;oes realizadas com e sem a utilizac;ao de interceptac;oes 

telefonicas. 

4.6.1 Prisoes e cumprimentos de mandados 

Nas operac;oes em que foram utilizadas as interceptac;oes, foram solicitados e 

cumpridos 05 (cinco) mandados de busca domiciliar, enquanto que no outro metoda 

foram solicitados e cumpridos 108 (cento e oito) mandados, no entanto 

proporcionalmente houve maior eficacia nos resultados apresentados nas operac;oes 

que utilizaram o primeiro metoda, tal afirmativa se justifica pelo seguinte: 

Nas operac;oes com a utilizac;ao do primeiro metoda, foram presas 73 (setenta 

e tres) pessoas e apreendidos 07 (sete) menores envolvidos com o trafico de 

drogas, considerando que foram realizadas 24 (vinte e quatro), obteve-se a media 

de quatro encaminhamentos por operac;ao, enquanto que no segundo metoda, sem 

a utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas, foram realizadas 56 (cinqOenta e seis) 

operac;oes, resultando na prisao de 124 (cento e vinte e quatro) pessoas e 

apreensao de 11 (onze) menores infratores, resultando no encaminhamento em 

media de tres pessoas por operac;ao, considerando que 70% das operac;oes foram 

realizadas sem interceptac;ao, mais que o dobro em relac;ao ao outro metoda, 
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conclui-se que as operac;ao em que se utilizou interceptac;oes telefonicas toram mais 

eficazes. 

4.6.2 Apreensoes de maconha 

Nas operac;oes realizadas em 2009 foram apreendidos 2.087,36 kg de 

maconha, dos quais 71% (1.490,00 Kg) com apoio de interceptac;oes telefonicas e 

29% (596,98 Kg) sem tal recurso. Urn dado interessante e que todas apreensoes 

feitas com interceptac;oes telefonicas foram em Curitiba, a droga apreendida era 

proveniente do Paraguai e veio por Foz do lguac;u, o que quer dizer que a droga 

atravessou todo o Estado do Parana sem ser interceptada e se nao fosse a 

utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas quase uma tonelada e meia de maconha 

seria distribuida no Parana e provavelmente em outros Estados da Uniao. 

4.6.3 Apreensoes de cocaina 

Foram apreendidos 41 kg de cocaina, dessas apreensoes 96% foram feitas 

com a utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas e 4% sem, tambem e importante 

salientar que os 40 kg apreendidos eram de cocaina pura; foram pegos com os 

traficantes antes que a droga fosse misturada a outros produtos e com isso o volume 

da droga a disposic;ao para o trafico de drogas no minima se triplicaria. Com esse 

tipo operac;ao a droga e apreendida antes de chegar aos pequenos traficantes. Por 

outro lado, o restante da droga que foi apreendida (1 ,6 kg de cocaina), por meio dos 

metodos investigativos tradicionais, ja estava misturada com outros produtos, e as 

apreensoes ocorreram durante cumprimento de mandados judiciais de busca e 

apreensao. 
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4.6.4 Apreensoes de crack por quilograma 

Foram apreendidos 3.319 Kg de crack na forma bruta, ou seja, sem ter sido 

cortado e dividido em pedras prontas para o consumo; tambem observou-se que 

resultado mais expressive ocorreu nas apreensoes feitas com interceptac;oes 

telefonicas as quais corresponderam a 67% das apreensoes. Esse tipo de 

apreensao a exemplo do que ocorre com a cocaina se caracteriza pela prisao do 

traficante intermediario, a droga e apreendida antes de chegar ao pequeno 

traficante. 

Tambem ha que se enfatizar a importancia desse tipo de apreensao levando

se em conta o seguinte: para cada grama de crack se produz em media 06 (seis) 

pedras prontas para consumo; entao a apreensao de 3.319 kg correspondem a 

19.914 (dezenove mil novecentos e quatorze) pedras de crack a menos para serem 

consumidas por usuarios, considerando-se que cada pedra custa em media R$ 

10,00 (dez reais) o "prejuizo" para trafico de drogas ficou em torno de quase 

duzentos mil reais, por isso apesar das apreensoes nao parecerem ser significativas, 

representam muito no combate ao narcotrafico. 

4.6.5 Apreensoes de crack em pedras prontas para consumo 

Na apreensao de crack, em pedras prontas para o consumo, comprova-se o 

que ja foi mencionado anteriormente, nesse tipo de apreensao as operac;oes que 

foram realizadas sem a utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas tiveram urn melhor 

resultado, ou seja, enquanto nas operac;oes com a utilizac;ao de tal ferramenta o foco 

e o traficante intermediario e indice de acertos nas prisoes e maior, nas operac;oes 

sem "telefones grampeados" a droga e apreendida com o pequeno e micro

traficante, em pequenas quantidades nas "biqueiras". 
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4.6.6 Apreensoes de armas de fogo 

Nas apreensoes de armas de arma de fogo, as operac;oes com as 

interceptac;oes telefOnicas apresentaram resultados mais eficientes, 73% das armas 

foram apreendidas usando esse metodo. 

4.6.7 Apreensoes de veiculos 

Durante as operac;oes foram apreendidos 34 (trinta e quatro) vefculos dos 

quais 25 em operac;oes com interceptac;ao. lsso se explica porque a maioria das 

prisoes foram realizadas no momento em que os traficantes levavam as drogas em 

seus veiculos para abastecer os pequenos traficantes. 

A apreensao dos veiculos e importante porque causam depreciac;ao do 

patrimonio dos traficantes e com isso enfraquecimento das redes de trafico de 

drogas. A Lei 11.343, de 23 de Agosto de 2006, em seus artigos 61 e 62 preve 

inclusive que tais veiculos podem ser disponibilizados para utilizac;ao pela polfcia e 

outros 6rgaos com atividades voltadas a prevenc;ao e repressao ao trafico de drogas 

Art. 61. Nao havendo preJUIZO para a produc;ao da prova dos fatos e 
comprovado o interesse publico ou social, ressalvado o disposto no art. 62 
desta Lei, mediante autorizac;ao do juizo competente, ouvido o Ministerio 
Publico e cientificada a Senad, os bens apreendidos poderao ser utilizados 
pelos 6rgaos ou pelas entidades que atuam na prevenc;ao do uso indevido, 
na atenc;ao e reinserc;ao social de usuaries e dependentes de drogas e na 
repressao a produc;ao nao autorizada e ao trafico ilicito de drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades. 
Paragrafo unico. Recaindo a autorizac;ao sabre veiculos, embarcac;oes ou 
aeronaves, o juiz ordenara a autoridade de transite ou ao equivalente 6rgao 
de registro e controle a expedic;ao de certificado provis6rio de registro e 
licenciamento, em favor da instituic;ao a qual tenha deferido o usa, ficando 
esta livre do pagamento de multas, encargos e tributes anteriores, ate o 
transito em julgado da decisao que decretar o seu perdimento em favor da 
Uniao. 
Art. 62. Os veiculos, embarcac;oes, aeronaves e quaisquer outros meios de 
transporte, os maquinarios, utensilios, instrumentos e objetos de qualquer 
natureza, utilizados para a pratica dos crimes definidos nesta Lei, ap6s .a 
sua regular apreensao, ficarao sob cust6dia da autoridade de polic1a 
judiciaria, excetuadas as armas, que serao recolhidas na forma de 
legislac;ao especifica. 
§ f 1 Comprovado o interesse publ.ico na utiliza.c;~o .de. g~~lquer do.s bens 
mencionados neste artigo, a autondade de pollc1a jUd1c1ana podera deles 
fazer usa, sob sua responsabilidade e com o objetiv~ de sua conservac;ao, 
mediante autorizac;ao judicial, ouvido o Ministerio Publico. 



57 

E indiscutivel que a intercepta9ao de comunica9ao telefonica se perfaz como 

urn meio de prova extremamente invasivo, no que diz respeito a intimidade das 

pessoas, contudo por meio da analise dos resultados apresentados pela For9a 

Samurai, conclui-se que tal metodo foi mais eficaz, foram presos mais traficantes, 

apreendidas mais drogas, mais armas e veiculos. 
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5 INTERCEPTACOES DE COMUNICACOES TELEFONICAS 

5.1 CONSIDERACOES GERAIS E HIPOTESES LEGAlS 

Somente em nos idos de 1967, com Carta Politica, o sigilo das comunicagoes 

telefonicas conheceu expressa protegao constitucional, pois ate a Constituigao de 

1946 nao havia nenhuma referencia, senao da inviolabilidade da correspondencia, 

em que a doutrina situava os demais sigilos: telefonico e telegrafico. 

Com o advento do texto constitucional de 1967, a materia foi regulada pelo 

artigo 153, em seu paragrafo 9°, cujo teor assim versava: "E inviolavel o sigilo da 

correspondencia e das comunicagoes telegraficas e telefonicas". Posteriormente, 

com a Emenda Constitucional n° 01 de 1969, esse panorama nao se modificou, 

permanecendo, com isso, inviolaveis as comunicagoes telefonicas. 

Entretanto, desde 1962, por intermedio da Lei n° 4.117 - C6digo Brasileiro 

das Telecomunicagoes- ja havia permissivo legal infraconstitucional, propiciando a 

interceptagao telefonica nos seguintes termos: 

Art 57. Nao constitui viola<;ao de telecomunica<;ao: 
I - A recep<;ao de telecomunica<;ao dirigida por quem diretamente ou como 
coopera<;ao esteja legalmente autorizado; 
II - 0 conhecimento dado: 
( ... ) 
e) ao juiz competente, mediante requisi<;ao ou intima<;ao deste.[sic] 

Com uma nova ordem constitucional vigente, na qual, prima facie, nao existia 

possibilidade de quebra do sigilo das comunicagoes, logo surgiram os que 

acreditavam que o manto constitucional resguardava de forma absoluta tal direito, 

outros defendendo que a Lei n° 4.117/62 nao havia sido recepcionada. Prevaleceu, 

no entanto o reconhecimento da relatividade das normas constitucionais, com a 
' 

aplicagao do principio da proporcionalidade sobre o caso concreto. Mesmo assim, a 

admissibilidade da medida de interceptagao estava condicionada a observancia dos 

requisitos previstos no C6digo Brasileiro das Telecomunicagoes. 

Dessa forma, em caso de descumprimento do disposto no C6digo de 

Telecomunicagoes, a interceptagao seria ilegal, tipificada no artigo 151, paragrafo 1°, 

inciso II do C6digo Penal Brasileiro: 
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Art. 151. Devassar indevidamente o conteudo de correspondencia fechada, dirigida a 
outrem: 
§ 1 o Na mesma pena incorre: 
( ... ) 
II- quem indevidamente divu1ga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente 
comunicac;:ao telegnifica ou radioeletrica dirigida a terceiro, ou conversac;:ao 
telef6nica entre outras pessoas; 

Como advento da Constituic;ao Federal de1988 em seu artigo so, inciso XII e 
que se iniciou o processo especffico de legalizac;ao da utilizac;ao de tal medida 

cautelar. 

XII- e inviolavel o sigilo das correspondencias e das comunicac;oes 
telegraficas, de dados e das comunicac;oes telefonicas, salvo no ultimo caso 
, por ordem judicial, nas hip6teses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigac;ao criminal ou instruc;ao processual. 

A propria Constituic;ao Federal, no citado inciso XII, do art. so, abriu excec;ao 

expressa, qual seja, a possibilidade de violac;ao das comunicac;oes telefonicas, 

desde que presentes tres requisitos: 

a) Ordem Judicial; 

b) Para fins de investigac;ao criminal ou instruc;ao processual penal; 

c) Nas hip6teses e na forma que a lei estabelecer. 

Alguns Jufzes no perfodo no perfodo entre 1988 e 1996, interpretando o art. 

5°, XII, como norma de eficacia contida ou plena, deferiam pedidos de 

interceptac;oes telefonicas, com base na Lei no 4.117/62 (C6digo Brasileiro de 

Telecomunicac;oes}, no entanto o STF decidiu que as obtidas com base neste 

dispositive eram provas ilfcitas e deveriam ser desprezadas. 

Como ja mencionado anteriormente, sao necessaries tres requisitos para que 

ocorra a fundamentac;ao e sustentac;ao da possibilidade de violac;ao das 

comunicac;oes telefonicas, e o terceiro requisito nas hip6teses e na forma que a lei 

estabelecer (grifo nosso), deixa clara a necessidade da existencia de Lei que 

regulamente tal previsao constitucional, o principia ainda utiliza o verba no futuro 

(estebalecer), ou seja, ainda nao existia previsao legal. 

Segundo Alexandre de Moraes (apud GRINOVER, 2007), em relac;ao ao 

ultimo requisito, a doutrina dividia-se sabre a recepc;ao e a possibilidade de utilizac;ao 

do C6digo de Telecomunicac;oes, enquanto nao fosse editada lei regulamentando as 

interceptac;oes legais, tendo o Plenario do Supremo Tribunal Federal, decidindo a 
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questao, afirmando a nao recepgao do art. 57, II, e, da Lei no 4.117/62 (C6digo 

Brasileiro de Telecomunicagoes). 

0 Eminente Ministro Sepulveda Pertence (apud GRINOVER, 2007) opinou 

pela nao recepgao do dispositivo que autorizaria as interceptagoes telef6nicas, antes 

do avento da LIT: 

Ao contrario, a pretendida recepc;ao do art. 57, II, e, C. Bras. 
Telecomunicac;oes, com a inteligencia que se lhe quer emprestar, 
esvaziaria por complete a garantia constitucional, na medida em que a faria 
vulneravel a toda a forma de arbitrio judicial, como a que o caso concreto 
revela (HC n. 69.912-0- RS- Relator: Min. Sepulveda Pertence). 

Ainda no mesmo escopo, Ada Pellegrini Grinover (1990, p. 60) relata: 

Evidente que enquanto nao vier a lei a estabelecer as hip6teses e a forma 
em que as interceptac;oes poderao ser permitidas, nao havera, por 
enquanto, como ordena-la, pois o C6digo de Telecomunicac;oes nada 
especifica, nao suprindo a ausencia de lei especifica. 

A interceptagao de comunicagoes telef6nicas passa doravante a contar como 

respaldo da Lei n. 9.296, de 21 de julho de 1996, devendo a ela se adaptar; tal 

dispositivo legal passou a vigorar desde sua publicagao no Diario Oficial da Uniao 

(art. 11 ), que ocorreu no dia 25 de julho de 1996. 

5.2 DO DIREITO A INTIMIDADE E 0 PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE 

Alexandre de Moraes (2006), ao conceituar intimidade e vida privada 

diferencia o assunto, apresentando grande interligagao, podendo, pon§m ser 

diferenciados por meio da menor amplitude do primeiro que se encontra no ambito 

de incidencia do segundo. Assim, o conceito de intimidade "relaciona-se as relac;oes 

subjetivas e de trato intimo da pessoa humana, suas relagoes familiares e de 

amizade", enquanto o conceito de vida privada "envolve todos os relacionamentos 

da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relagoes comerciais, de trabalho, de 

estudo etc". 

Quando utilizada na persecugao criminal, a interceptagao de comunicagoes 

telef6nicas, dever ser "ultimo ratio", levando-se em conta que deve se tutelar o direito 

a dignidade humana, 0 direito a intimidade e 0 principia da proporcionalidade. 
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Define Paulo Jose da Costa Junior (2007, p. 39 e 40): "o direito a intimidade e 

o direito de que dispoe o individuo de nao ser arrastado para a ribalta contra a 

vontade. De subtrair-se a publicidade e de permanecer recolhido a sua intimidade, o 

direito de impedir a divulgac;ao de palavras, escritos e atos". 

A Constituic;ao Federal tambem dispoe em seu art. 5, inciso X: "sao inviolaveis 

a intimidade, a vida privada ... ". 0 direito a intimidade tambem e tutelado quando se 

proclama, por exemplo, 0 direito a imagem, a defesa do nome, a tutela da obra 

intelectual e o direito ao segredo. 

Segundo Grinover (1982, p. 101 e 102), "por direito a intimidade, 

genericamente, entendemos quer o direito ao segredo, quer o direito a reserva e que 

se trata de direito integrante da categoria dos direitos da personalidade". 

0 principia da proporcionalidade e verificado pelos autores, de diferentes 

maneiras: admissibilidade, inadmissibilidade e utilizac;ao pelo reu. 

Para Flavia D' Urso (2007), "o principia constitucional da proporcionalidade no 

processo penal, tambem se consignou alhures, e mecanismo para que nele se 

concretize a dignidade humana". E s6 nesse mister justifica-se a sua aplicac;ao. 

Ao citar Magalhaes Gomes Filho, o autor Thiago Andre Pierobom de Avila 

(GOMES FILHO, apud PIEROBOM, 2007, p. 93), transcreve o entendimento do 

aut or: 

As vedac;oes de utilizac;ao de provas podem ter duas espec1es de 
fundamentos: processual ou extraprocessual. No primeiro caso, a 
inadmissibilidade tem por objeto a vedac;ao da utilizac;ao de provas cujo 
vicio possa comprometer a veracidade da sua informac;ao e, portanto, 
induzir o julgador a erro. Ja no segundo caso, a finalidade da vedac;ao e 
polftica, destinada a proteger outro bem juridico. Entao ele conclui que a 
inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilicitos nao e um principia 
estabelecido porque a verdade transmitida pelo meio de prova e falsa. 
Apesar de verdadeiros os fatos evidenciados pelo meio de prova, esse nao 
sera admitido no processo por uma finalidade politica: sacrificar a verdade 
no processo para criar um sistema processual que respeite os direitos 
fundamentais. 

Pela admissibilidade, Avolio (2003, p.44) cita varios autores de outros paises, 

verificando o trecho abaixo: 

Numa fase preambular, onde o tema das provas ilicitas mereceu, ~ela 
primeira vez, a atenc;ao dos juristas, condici~namento aos dogmas do l1vre 
convencimento e da verdade real faz1a com que um eventual 
balanceamento dos interesses em jogo pendesse, inequivocamente, em 
favor do principia da investigac;ao da verdade, ainda que baseada em me1os 
ilicitos. 
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Ja na inadmissibilidade o autor Aranha (2006, p. 62) relata que: "desde que a 

obtenc;ao da prova atente contra a lei, ofenda aos costumes, colida com a moral ou 

com urn princfpio de direito, temos uma prova proibida, cujo entranhamento nos 

autos nao e admissivel e, se foi, deve ser extirpada". Nao se tala no valor probat6rio, 

que e nenhum, mas na total impossibilidade de ser apresentada ao processo, quer 

judicial, quer administrative, como e 0 inquerito policial. 

0 principia do "pro reo" para Ada Pellegrini; Scarance e Gomes Filho (2006) 

"se trata da aplicac;ao do principia da proporcionalidade, na 6tica do direito de 

defesa, tambem constitucionalmente assegurado, e de forma prioritaria no processo 

penal, todo informado pelo principia do favor rei". Dos mesmos autores segue: 

"Assim, na jurisprudemcia e na doutrina estrangeiras, tern sido vista a conduta da 

pessoa que grava sub-repticiamente sua conversa com terceiro para demonstrar a 

propria inocencia." (2006, p. 153). 

Para Guilherme de Souza Nucci: 

A primeira relevante questao se poe a a extensao de invasao de intimidade 
autorizada pelo ordenamento jurfdico a luz do disposto no referido art 5, XII, 
em confronto com a legislac;ao ordinaria. Temos defendido que nao ha 
direito ou garantia fundamental de carater absolute. Por esse motivo 
tambem pelo fato de nao poder existir norma constitucional a proteger o 
delinquente, nao vemos nenhuma razao para interpretar, restritivamente, o 
conteudo do mencionado inciso XII. Parece-nos, pis, estar autorizada, 
desde que por ordem judicial, para fins de investigac;ao e processo criminal, 
toda e qualquer interceptac;ao, desde que prevista em lei (NUCCI, 2006, 
p.343). 

5.3 PRINCIPAlS DISTINCOES ENTRE INTERCEPTACAO TELEFONICA, ESCUTA 

TELEFONICA E GRAVACAO CLANDESTINA. 

Antes de se passar ao estudo mais aprofundado da LIT, para facilitar o 

entendimento ha que se fazer a distinc;ao entre alguns procedimentos investigativos. 
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5.3.1 lnterceptagao Telefonica 

Quanta a interceptagao em sentido estrito, diz NUCCI (2006, p. 344): 

lntercepta<;ao em sentido estrito, interceptar algo significa interromper, 
cortar ou impedir. Logo, intercepta<;ao de comunica<;oes telefonicas fornece 
a impressao equivocada de constituir a interrup<;ao da conversa mantida 
entre duas ou mais pessoas. Na realidade, o que se quer dizer com o 
referido termo, em sentido amplo, e imiscuir-se ou intrometer-se em 
comunica<;ao alheia. Portanto, intercepta<;ao tern significado de 
interferencia, com o fito de colheita de informes. 

No conceito de Capez (2007), interpretagao em sentido estrito, e a captagao 

da conversa por urn terceiro, sem o conhecimento de qualquer dos interlocutores. 

Segundo Grinover, Scarance e Gomes Filho (2006), entende-se por 

interceptagao "a captagao da conversa por urn terceiro, sem o conhecimento dos 

interlocutores ou com o conhecimento de urn s6 deles. Se o meio utilizado for o 

'grampeamento' do telefone, tem-se uma interceptagao telefOnica" ... 

5.3.2 Escuta TelefOnica 

Segundo Capez, (2007) "ocorre quando urn terceiro capta a conversa, com o 

consentimento de apenas urn dos interlocutores" (muito usado por familiares de 

vitima seqOestrada, que autorizam a policia a ouvir sua conversa com o 

seqOestrador). 

5.3.3 Gravagao Telefonica 

Ocorre quando realizada a comunicagao entre dois interlocutores. No meio 

desta conversa, ha a captagao (gravagao), por meio de urn equipamento 

eletroeletronico (gravagao em fita cassete) ou eletronico (computador), possibilitando 

desta forma, a sua verificagao posterior para confecgao de flagrante delito ou servir 

de prova na agao penal. 
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5.3.4 lnterceptagao Ambiental 

Para Capez (2007), e a captagao da conversa entre dois ou mais 

interlocutores, por urn terceiro que esteja no mesmo local ou ambiente em que se 

desenvolve o coloquio. 

Segundo Grinover, Scarance e Gomes Filho (2006), "se tratar de captagao de 

conversa por gravador, colocado por terceiro, tem-se a interceptagao entre 

presentes, tambem chamada de interceptagao ambiental". 

Consentimento de urn ou alguns interlocutores. A gravagao e feita pelo 

proprio interlocutor. 

5.3.5 Gravagoes Clandestinas 

Moraes (2004) diz que a gravagao clandestina, diferentemente da gravagao 

resultante de interceptagao telefonica, "sao aquelas em que a captagao e gravac;ao 

da conversa pessoal, ambiental ou telefonica se dao no mesmo momenta em que a 

conversa se realiza, feita por urn dos interlocutores, ou por terceira pessoa com seu 

consentimento, sem que haja conhecimento dos demais interlocutores". 

Conforme Capez, (2007), "e a praticada pelo proprio interlocutor ao registrar 

sua conversa (telefonica ou nao), sem o conhecimento da outra parte". 

5.4 ASPECTOS IMPORTANTES DA LEI9.296 DE JULHO DE 1996. 

Cessando qualquer discussao sobre a possibilidade ou nao da utilizac;ao de 

interceptagoes telefonicas, como meio de prova e conseqOentemente, sabre sua 

licitude, foi editada em 27 de Julho de 1996, a LIT a qual veio para regulamentar o 

inciso XII, parte final do art 5, da Constituigao Federal, determinando que a 

interceptagao de comunicagoes telefonicas, para prova em instruc;ao processual 

penal ou em investigagao criminal, dependera de ordem do Juiz competente da ac;ao 

principal, sob segredo de justiga, aplicando-se, ainda, a interceptagao do fluxo de 
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comunicac;oes em sistemas de informatica e telematica; importante ressaltar que a 

lei nao tern efeito retroativo. 

Com a edic;ao da citada lei, foram fixadas as hip6teses e a forma para a 

utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas, as quais podem ser determinadas pelo juiz, 

de oficio ou a requerimento da autoridade policial (somente investigac;ao criminal) ou 

do representante do Ministerio Publico (tanto na investigac;ao criminal, quanto na 

instruc;ao processual penal), sempre se descrevendo com clareza a situac;ao objeto 

da investigac;ao, inclusive com a indicac;ao e qualificac;ao dos investigados, salvo 

impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 

Sobre o Ministerio Publico, ha que se fazer uma observac;ao importante, havia 

uma discussao a respeito da constitucionalidade do poder investigat6rio do 

Ministerio Publico. Urn dos fatos que provocaram tal discussao foi o Habeas Corpus 

91661, referente a uma ac;ao penal instaurada a pedido do MP, na qual os reus sao 

policiais acusados de imputar a outra pessoa uma contravenc;ao ou crime mesmo 

sabendo que a acusac;ao era falsa. A materia e recente, em 1 0 de Margo de 2009 a 

Segunda Turma do STF, em julgamento reconheceu por unanimidade que existe a 

previsao constitucional de que o Ministerio Publico (MP) tern poder investigat6rio. 

Segundo a relatora do HC, ministra Ellen Gracie, e perfeitamente possivel que o 

6rgao do MP promova a coleta de determinados elementos de prova que 

demonstrem a exist€mcia da autoria e materialidade de determinado delito. "Essa 

conclusao nao significa retirar da policia judiciaria as atribuic;oes previstas 

constitucionalmente", ponderou Ellen Gracie. "Nao ha 6bice [empecilho] a que o 

Ministerio Publico requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a obtenc;ao da 

prova de modo a formar seu convencimento a respeito de determinado fato, 

aperfeic;oando a persecuc;ao penal", explicou a ministra. 

No entendimento de Prado (2006), tem-se como pressupostos e requisitos 

para o deferimento do pedido de interceptac;ao, o seguinte: 

a) Finalidade de obtenc;ao de provas em investigac;ao criminal ou instruc;ao 

processual penal (art. 5°, XII, CF/88 e art. 1 o, Lei no 9296/96); 

b) Existencia de indicios razoaveis da autoria e participac;ao em infrac;ao 

penal (art. 2°, I, Lei no 9296/96); 

c) lnviabilidade de a prova ser feita por outros meios (art. 2°, II, Lei no 

9296/96); 
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d) Que o fato investigado constitua infrac;ao penal punida com pena de 

reclusao ou de morte (art. 2°, Ill, Lei no 9296/96); 

e) Que seja descrita com clareza a situac;ao objeto da investigac;ao (art. 2°, 

paragrafo unico, primeira parte, Lei no 9296/96); 

f) Que sejam indicados e qualificados os investigados, salvo impossibilidade 

manifesta, devidamente justificada (art. 2°, paragrafo unico, segunda 

parte, Lei no 9296/96); 

g) Demonstrac;ao de que a sua realizac;ao e necessaria a apurac;ao de 

infrac;ao penal (art. 4°, primeira parte, Lei no 9296/96); 

h) lndicac;ao dos meios a serem empregados (art. 4°, segunda parte, Lei no 

9296/96); 

i) Forma escrita, podendo, excepcionalmente, ser admitido pedido formulado 

verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que 

autorizem a interceptac;ao, caso em que a concessao sera condicionada a 
sua reduc;ao a termo (art. 4°, §1°, Lei no 9296/96); 

Os quatro primeiros sao pressupostos para decretac;ao da interceptac;ao 

telefonica e os demais sao requisites para o pedido. Consta ainda, da possibilidade 

de ser decreta de oficio pelo magistrado, fato nao rotineiro na atualidade. 

Existem algumas peculiaridades que sao importantes para o melhor 

entendimento e aplicac;ao pratica de tal medida cautelar como ferramenta 

investigat6ria nas Operac;oes de Combate ao narcotrafico. 

No artigo 1 o da LIT, os termos "dependera de ordem judicial competente 

da a~ao principal" e "segredo de justi~a", carecem de uma observac;ao mais 

aprofundada. 

Sabre o segredo de justic;a, a doutrina de Parizatto (1996, p. 17) diz que: 

Nao ha duvida de que in casa alem do interesse social que impede a 
publicidade dos atos processuais tendentes ao deferimento da 
intercepta<;ao, encontra-se em jogo tambem o interesse do Estado e da 
propria justi<;a, nas investiga<;oes criminais, pelo que o pedido deve 
processar-se em absoluto segredo de justi~a (grifo nosso), sob pena de 
em muitos casas, se inviabilizar sua propria finalidade. 

DE PLACIDO E SILVA, (1987, p. 183), define: "Segredo de Justic;a. Assim se 

entende a pratica de atos judiciais que, por sua natureza, devam ser praticados, ou 

executados em particular, Ionge das vistas dos nao interessados, ou subtraidos de 

conhecimento publico". 
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Referindo-se ao termo dependera de ordem judicial competente da a~ao 

principal, o Superior Tribunal de Justi9a consagra a necessidade de respeito ao 

principia do jufzo natural nas decreta96es de intercepta96es telefonicas ("somente o 

juiz natural da causa, a teor do disposto no art. 1 da Lei n. 9.296 de 96, pode, sob 

segredo de justi9a, decretar a intercepta9ao de comunica96es telefOnicas" - ST J - 5 

T. - HC n. 49.179. RS- Rei. Min. Laurita Vaz, Diario da Justi9a, Se9ao I, 30 out. 

2006, p. 341 ), tendo, pon§m relativizado a regra de compet€mcia prevista no referido 

artigo, autorizando a intercepta9ao telefOnica por juiz diverso do juiz competente 

para a a9ao principal, tanto na hip6tese de tratar-se de medida cautelar ("Nao e 

ilfcita a intercepta9ao telefonica autorizada por jufzo diverso do competente para a 

a9ao principal, quando deferida como mediada cautelar, realizada no curso da 

investiga9ao criminal" - ST J - 5 T. RHC n 20.026 - SP - Rei Min. Felix Fischer, 

Diario da Justi9a, se9ao I, 26 fev. 2007, p. 616.) 

5.4.1 Requisites legais da intercepta9ao 

0 artigo 2° da LIT, em seus incisos I a Ill apresenta mais tres requisites 

importantes, a saber: 

I - nao houver indicios razoaveis da autoria ou participa~ao em infra~ao 

penal; 

lndfcios razoaveis de autoria ou participa9ao em infra9ao penal: e requisito 

que, na pratica, dificulta a utiliza9ao da medida como ato inaugural a investiga9ao 

criminal, pois, se existem razoaveis indfcios de conduta ilfcita, ja ha a possibilidade 

de forma9ao de inquerito e, portanto, de investiga9ao criminal. 

A redac;ao e confusa e inadequada. Em primeiro Iugar, pela tradic;ao do 
direito brasileiro, fala-se sempre em "indfcios suficientes de autoria" ( para 
prisao preventiva, para sequestra de ?ens, para pronuncia, etc-) e. nao em 
indicios razoaveis. Logo, devemos 1nterpretar o termo razoavets como 
sendo suficientes. Por outro lado, jamais se especifica, como se fosse 
terminologia penal, autoria e participac;ao separadamente. Quando ~e 
menciona "indicios suficientes de autoria", na lei processual penal, e ma1s 
do que evidente tratar-se de qualquer tipo de con~orrente par_a o deli!o,_ sej~ 
0 autor, seja o participe. Em conclusao: para a 1nterceptac;ao telefon_1ca e 
fundamental haver elementos suficientes, demonstrando que determ1nada 
pessoa e agente da infrac;ao penal (NUCCI, 2006, p. 248). 
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II -A prova puder ser feita por outros meios disponiveis; 

A interceptac;ao como unico meio disponlvel: assim, nao sera permitida 

quando outros meios de prova mostrarem-se idoneos para o esclarecimento do fato. 

Constituindo a interceptac;:ao telefonica urn meio de invasao de privacidade, 
nao deve ser adotada como regra, mas como excec;:ao. Par issa, ha duas 
hip6teses a cansiderar: a) se for bastante calher outras pravas diversas da 
interceptac;:aa telefonica, formando a materialidade da infrac;:aa penal e 
apontanda a autoria, naa ha necessidade desse tipa de vialac;aa de 
intimidade alheia; b) ainda que naa existam autras pravas, naa e a 
interceptac;:aa telefonica a primeira a ser realizada, pais a seu carater e 
subsidiario e naa principal (NUCCI, 2006, p.349). 

Ill - 0 fato investigado constituir infrac;ao penal punida no maximo, com 

pena de detenc;ao. 

0 fato a ser investigado deve ser punido com reclusao: assim, as 

contravenc;oes penais e os crimes apenados com detenc;ao nao comportam a 

medida. 

5.4.2 Procedimento 

Poderao requerer a diligemcia: autoridade policial civil ou militar, representante 

do Ministerio Publico, ou mesmo ordenada "ex officio". Nos casos de crime de ac;ao 

penal privada, o ofendido ou seu representante legal podera requerer. A queixa, 

representac;ao ou simples requerimento para a instaurac;ao de inquerito policial sao 

suficientes para se legitimar, por exemplo, ao M.P. nos crimes de ac;ao penal 

privada. 

A interceptac;ao podera ser determinada pelo juiz de otrcio ou a requerimento 

da autoridade policial, na investigac;ao criminal; ou do representante do Ministerio 

Publico, na investigac;ao criminal e na instruc;ao processual. A competencia para 

deferir a medida Uuiz competente para a ac;ao principal) e de natureza funcional, 

tratando-se, pois, de competencia absoluta. 

Doutrina majoritaria, entre eles Avolio (2003), verifica que "o magistrado ao 

utilizar-se do principia da verdade real, podera durante a instruc;ao processual 

determinar provas". Poderia faze-lo durante a fase do inquerito policial? Pensa o 

autor que sim, pois nao vislumbra ai a figura do juiz inquisidor, o processo cautelar 
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pode ser utilizado sempre que necessaria, e nao ficaria o juiz impassive! diante de 

eventual inercia do Ministerio Publico ou da autoridade policial. 

Da possibilidade da Policia Militar ser incumbida de conduzir interceptagao 

telefonica em caso de crime comum, Silva (2007, pag. 53) disserta: 

A primeira vista, a resposta sera negativa, fazendo-se uma interpretagao 
sistematica da lei, que, embora se refira simplesmente a Autoridade Policial 
(e nao Delegado de Polfcia) como competente para conduzir a 
interceptagao, menciona em varias oportunidades inquerito policial, como 
ocorre no art. 8°. Contudo, havera situagoes em que um 6rgao policial 
diverso daquele que e investigado podera conduzir com exito a 
interceptagao. Tomemos, par exemplo, a investigagao de corrupgao na alta 
cupula da Policia Civil; nesse caso, querer que somente um Delegado da 
Policia Civil conduza a interceptagao e arriscar o sucesso das 
investigagoes. Portanto, o Juiz da causa podera, fundamentadamente, 
autorizar a interceptagao par outra autoridade policial, que nao a da Policia 
Civil. E a reciproca tambem e verdadeira nos casas de crimes militares 
envolvendo Oficiais de alta patente, em que sera possivel a condugao da 
interceptagao par Delegado de Policia. Nessas situagoes excepcionais e 
graves, podemos invocar o principia da proporcionalidade para solucionar a 
questao. 

Na condugao da interceptagao telefonica, entende Greco Filho (2005), 

autoridade policial (entenda-se autoridade da policia judiciaria, estadual ou federal, 

ou autoridade presidente do inquerito policial militar, se tratar de crime da 

competencia da Justiga Militar), dando ciencia ao Ministerio Publico, que poden~ 

acompanhar a sua realizagao. 

A requisigao devera ser encaminhada ao juizo competente da agao principal, 

seja em razao da materia ou da hierarquia. 

Para Moraes (2004), feito o pedido de interceptagao de comunicagao 

telefonica, que contera a demonstragao de que sua realizagao e necessaria a 
apuragao de infragao penal e a indicagao dos meios a serem empregados, o juiz tera 

o prazo maximo de 24 horas para decidir, indicando tambem a forma de execugao 

da diligencia, que nao podera exceder o prazo de 15 dias, renovavel por igual tempo 

uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova (entendimento 

modificado, verificado que ha circunstancias em que a indispensabilidade desse 

meio de prova possibilitara sucessivas renovagoes). 

Prado (2006), depois de verificar decisao do Supremo Tribunal Federal (HC 

84.301/SP, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicagao OJ 24/03/2006), concluiu 

que quanto ao prazo, a Lei nao limita a uma unica renovagao, por igual periodo. 

Atendidas as caracteristicas do caso concreto, sempre que adequadamente 
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motivada, podera haver sucessivas prorroga((6es, enquanto for indispensavel tal 

meio de prova. 

Em 09 de setembro de 2008, foi publicada a RESOLU<;AO No 59 a qual 

disciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfei9oamento do procedimento de 

intercepta((ao de comunica((6es telefonicas e de sistemas de informatica e telematica 

nos 6rgaos jurisdicionais do Poder Judiciario, a que se refere a Lei n° 9.296, de 24 

de julho de 1996 e na se((ao VII, regulamenta procedimentos de pedidos de 

prorroga9ao 

Se~ao VII 
Dos pedidos de prorroga~ao de prazo 

Art. 14. Quando da formulayao de eventual pedido de prorrogayao de prazo 
pela autoridade competente, deverao ser apresentados os audios (CD/DVD) 
com o inteiro teor das comunicayoes interceptadas, as transcrigoes das 
conversas relevantes a apreciayao do pedido de prorrogagao e o relat6rio 
circunstanciado das investigayoes com seu resultado. 
§ 1°. Sempre que possivel os audios, as transcriyoes das conversas 
relevantes a apreciayao do pedido de prorrogayao e os relat6rios serao 
gravados de forma sigilosa encriptados com chaves definidas pelo 
Magistrado condutor do processo criminal. 
§ 2°. Os documentos acima referidos serao entregues pessoalmente pela 
autoridade responsavel pela investigayao, ou seu representante, 
expressamente autorizado, ao Magistrado competente ou ao servidor por 
ele indicado. 

0 pedido excepcionalmente podera ser feito verbalmente (art. 4° §1 °), 

estando presentes os fundamentos anteriormente aduzidos, porem cabe ao 

Magistrado fundamentar a decisao, sob pena de nulidade, cumprindo ainda, preceito 

constitucional do art. 93, inciso IX, da Constitui((ao Federal. 

0 requerimento do Ministerio Publico ou a representante da autoridade 
policial poderao ser feitos verbalmente, desde que presentes os requisites 
legais - presume-se: agilizar a sua concessao. Entretanto, o paragrafo 1 
estabelece que a concessao pelo magistrado fica condicionada a sua 
reduyao a termo, vale dizer, o que foi verbalizado precisa ser colocado por 
escrito, como se fosse urn documento, assinado pela parte interessada 
(NUCCI, 2006, p. 351). 

A RESOLU<;AO No 59 na se9ao Ill, regulamenta procedimentos a serem 

adotados no deferimento da mediada cautelar. 

Seyaolll 

Do deferimento da medida cautelar de intercepta~ao 
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Art. 10. Atendidos os requisites legalmente previstos para deferimento da 
medida o Magistrado fara constar expressamente em sua decisao: 
I - a indica9ao da autoridade requerente; 
II - os numeros dos telefones ou o nome de usuario, e-mail ou outro 
identificador no caso de intercepta9ao de dados; 
Ill - o prazo da intercepta9ao; 
IV - a indica9ao dos titulares dos referidos numeros; 
V - a expressa veda9ao de intercepta9ao de outros numeros nao 
discriminados na decisao; 
VI - os nomes das autoridades policiais responsaveis pela investiga9ao e 
que terao acesso as informa9oes; 
VII - os nomes dos funcionarios do cart6rio ou secretaria responsaveis pela 
tramita9ao da medida e expedi9ao dos respectivos oficios, podendo 
reportar-se a portaria do juizo que discipline a rotina cartoraria. 
§ 1°. Nos casos de formula9ao de pedido verbal de intercepta9ao (artigo 4°, 
§ 1°, da Lei n° 9.296/96), o funcionario autorizado pelo magistrado devera 
reduzir a termo os pressupostos que autorizem a intercepta9ao, tais como 
expostos pela autoridade policial ou pelo representante do Ministerio 
Publico. 
§ 2°. A decisao judicial sera sempre escrita e fundamentada 

Para a execw;ao, que sera realizada pela autoridade policial, facultada sera a 

requisic;ao de servic;os e tecnicos especializados as concessionarias de servic;o 

publico (LIT, art. 7°). 

A resoluc;ao 59 tambem disciplina na sec;ao IV a expedic;ao de oficios as 

operadoras e na sec;ao V das obrigac;oes das operadoras. 

Se~aoiV 
Da expedi~ao de oficios as operadoras 

Art. 11. Os offcios expedidos as operadoras em cumprimento a decisao 
judicial que deferir a medida cautelar sigilosa deverao ser gerados pelo 
sistema informatizado do respective 6rgao jurisdicional ou por meio de 
modelos padronizados a serem definidos pelas respectivas Corregedorias 
locais, dos quais deverao constar: 
1 - numero do oficio sigiloso; 
II - numero do protocolo; 
Ill -data da distribui9ao; 
IV - tipo de a9ao; 
V- numero do inquerito ou processo; 
VI - 6rgao postulante da medida (Delegacia de origem ou Ministerio 
Publico); 
VII - numero dos telefones que tiveram a intercepta9ao ou quebra de dados 
deferida; 
VIII - a expressa veda9ao de intercepta9ao de outros numeros nao 
discriminados na decisao; 
IX - advertencia de que o oficio-resposta devera indicar o numero do 
protocolo do processo ou do Plantao_J~di~i~rio, sob pena de recusa de seu 
recebimento pelo cart6rio ou secretana JUdiCial, e 
X- advertencia da regra contida no artigo 10 da Lei no 9.296/96. 

Se~ao v 
Das obriga~oes das operadoras de telefonia 
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Art. 12. Recebido o oflcio da autoridade judicial a operadora de telefonia 
devera confirmar como Juizo os numeros cuja efetivagao fora deferida e a 
data em que efetivada a interceptagao, para fins do controle judicial do 
prazo. 
Paragrafo unico. A operadora indicara em oflcio apartado os nomes das 
pessoas que tiveram conhecimento da medida deferida e os dos 
responsaveis pela operacionalizagao da interceptagao telef6nica, 
arquivando-se referido oflcio em pasta propria na Secretaria ou cartorio 
judicial. 

0 auto de interceptac;ao contera todos os atos realizados, de que forma foram 

feitos e a transcric;ao da gravac;ao. A estes elementos s6 terao acesso: o juiz, os 

auxiliares da justic;a, o Ministerio Publico, as partes e seus procuradores. 

Sabre o assunto, Silva (2007), comprovando o excesso de servic;o que 

demanda a realizac;ao da interceptac;ao telefonica, entende que e possivel ser 

transcrito apenas os dialogos necessarios para a elucidac;ao da causa, que deverao 

ser indicados pelo Ministerio Publico, que e o responsavel pela propositura ac;ao 

penal e da prova acusat6ria. 

Por se tratar de uma medida cautelar, concedida inaudita a/tera parte, deve

ser concedido a parte em momenta oportuno o direito contradit6rio, depois de 

cessado efeito e surtido o resultado almejado, cabe a concessao de ciemcia das 

provas careadas nos autos, garantindo-lhe ampla defesa daquilo que lhe e acusado. 

Para Parizatto (1996), nao ha duvida que apresentada a transcric;ao de 

prova obtida pela interceptac;ao de comunicac;ao telefonica, o reu contra ela podera 

se insurgir, requerendo, sendo o caso, a realizac;ao de pericia, caso conteste a 

autenticidade da voz a si atribuida, discutindo, ainda, nao a possibilidade de tal meio 

de prova, eis que legalmente admitido pela Lei no 9.296, de 24 de julho de 1996, 

mas sim a responsabilidade penal que lhe quis atribuir tal prova. E o exercicio da 

ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, previstos na Carta Magna (artigo 5°, 

LV). 

Em qualquer caso o como queixa clara o dispositive legal, devera se 
preservar o sigilo das diligencias, gravagao e transcrigoes respectivas. 
Como frisamos o sigilo absolute da interceptagao telef6nica, e indispensavel 
a sua propria finalidade. Se tal sigilo for quebrada par qualqu~r forma, 
dificilmente se conseguira bons resultados na pretensa prova. CUida-se de 
diligencia que precisa ser efetuada a~ _escondidas o~ seja _sem ~ minima 
divulgagao, para que o autor ou part1c1pe de determmada mfrag~o penal, 
nao consiga frustrar a realizagao de tal interceptagao, que podera resultar 
em importante prova penal (PARIZATTO, 1996, p. 55). 
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0 art.8 da LIT estabelece que o procedimento de interceptagao seja autuado 

imediatamente antes do relat6rio da autoridade policial, se a medida se der no 

transcurso do lnquerito Policial. Caso a interceptagao ocorra na instrugao 

processual, a juntada devera ser antes da senten<;a de pronuncia nos crimes de 

competencia do Tribunal do Juri, ou, ap6s as alegagoes finais, nos crimes de 

competencia do Juizo Singular. Existe ainda, a previsao de apensamento antes da 

audiencia de julgamento no art. 538 do C6digo de Processo Penal, contudo, Greco 

Filho (op. cit.) e Streck (op. cit.), descartam tal situagao, visto que nao existe a 

permissao legal da utilizagao da medida nos crimes punidos com pena de detengao 

e nas contravengoes penais, hip6teses verificadas referido dispositivo do C6digo 

Processual Penal. 

0 art.9 da LIT, que disciplina a inutilizagao das provas nao atinentes ao 

processo. Assim, MENDES (1999), STRECK (2001.), e GREGO FILHO (2006) 

demonstram que o incidente de inutilizagao de prova, que obrigatoriamente devera 

ser assistido pelo Ministerio Publico, e facultativamente, pela defesa ou acusado, 

abrangera as gravagoes e quaisquer transcrigoes que foram realizadas. Desta 

maneira, ap6s o requerimento da partes, o juizo ordenara a inutilizagao das provas 

que nao interessarem ao processo, assegurando-se a intimidade dos investigados e, 

principalmente, de terceiros alheios ao objeto da investigagao, que tiveram sua 

privacidade violada ao entrar em contato com o investigado. 

A quebra deste segredo de justiga, havendo divulgagao do conteudo das 

gravagoes por pessoa que tenha acesso aos dados da interceptagao, bern como a 

interceptagao sem autorizagao judicial ou com objetivos nao autorizados em lei, 

constituem crimes apenados com reclusao de dois a quatro anos, e multa conforme 

o disposto no artigo 10 da LIT. 

Em termos praticos, e claro que a diligencia deveria ser produzida totalmente 

as escondidas, sob pena de absoluta inutilidade. Contudo, adotando-se tal 

procedimento estaria se ferindo, de maneira contumaz, urn dos principios basilares 

para o alcance da justi<;a, o devido processo legal. A solugao, nao se encontra na 

Lei e mais uma vez dependera da habilidade do operador do direito para sopesar 

interesses e bens juridicos em conflito tao fundamentais como o devido processo 

legal, 0 direito a intimidade, 0 jus puniendi e, principalmente, a justiga. 
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0 crime de intercepta9ao, antes regulado pelo artigo 151, § 1°, II, parte final, 

do C6digo Penal, exigia a divulga9ao, ou a utiliza9ao abusiva da conversa9ao, sendo 

que a norma incriminadora da LIT reclama, apenas, a intercepta9ao, ou seja, a 

coleta, o ato de intervir ou imiscuir-se em conversa telefonica. 
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6 0 PERFIL DO POLICIAL DE INTELIGENCIA NO POLICIAMENTO DA 

CAPITAL 

6.1 ANALISE ESTATiSTICA 

Visando identificar de forma abrangente o perfil dos policias que trabalham na 

area de inteligencia, e mensurar nivel de conhecimento a respeito da utilizac;ao do 

Narcodenuncia - 181 e das interceptac;oes telefonicas, bern como avaliar a 

incidencia de utilizac;ao desses instrumentos investigativos, este pesquisador 

elaborou urn questionario contendo onze perguntas objetivas, os quais foram 

distribuidos para trinta policiais militares classificados nas Unidades Operacionais 

subordinadas ao Comando do Policiamento da Capital. 

A primeira indagac;ao dirigida aos pesquisados visava aferir tempo de servic;o 

. de cada urn e com isso buscar indicatives subjetivos de mensurar sua experiencia e 

· maturidade policial e apresentou o seguinte resultado: 

TEMPO DE SERVICO DO POLICIAL DA AREA DE 
INTELIGENCIA 

3% 

Iii! a. 01 a 05 a nos 

• b. 05 a 1 o a nos 

430/o D c. 1 0 a 15 a nos 

D d. mais de 15 anos 

GRAFICO 01 - TEMPO DE SERVI<;O DO . POLICIAL DA AREA DE 
INTELIGENCIA 

FONTE: 0 Autor (2009) 
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A segunda pergunta do questionario tinha como escopo realizar a triagem dos 

policiais que trabalham ou que ja trabalharam na area de inteligencia, e tambem 

quanta tempo atuaram ou atuam na area e o resultado foi o seguinte: 

VOCE JA TRABALHOU NA AREA DE INTELIGENCIA 

90% 

II a. sim, trabalho na area 
de i nteligemcia policial. 

• b. ja, trabalhei na sec;ao 
de i nteligencia policial. 

0 c. nunca trabalhei na 
area de inteligencia 
policial 

GRAFICO 02- EXPERIENCIA NA AREA DE INTELIGENCIA 
FONTE: 0 Autor (2009) 

TEMPO DE SERVICO NA AREA DE INTELIGENCIA 

4% 

lllmenos de 01 ano 

• 01 a 03 anos 

003 a 05 anos 

005 a 10 anos 

• mais de 10 a nos 

GRAFICO 03- TEMPO DE SERVI<;O NA AREA DE INTELIGENCI~ 
FONTE: 0 Autor (2009) 
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A terceira pergunta busca identificar de forma simples o indice de aceita<;ao 

do Narcodenuncia - 181 pelos pesquisados, e foi perguntado se o pesquisado 

possui a senha de acesso ao programa e as respostas foram as seguintes: 

VOCE TEM SENHA DO NARCODENUNCIA -181 

0% ~Fil a. nao 

D c. nao sei como 
funciona 

GRAFICO 04 - QUANTITATIVO DE PMs QUE TRABALHAM NO 
SETOR DE INTELIGENCIA, QUE POSSUEM A 
SENHA DO 181 

FONTE: 0 Autor (2009) 

Buscando mensurar o nivel de acesso e incidencia das pesquisas feitas junto 

ao programa Narcodenuncia - 181 pelos policiais do servi<;o de inteligencia, foi 

perguntado na quarta questao com qual frequencia ocorre a consulta das 

informa<;oes fornecidas no Narcodenuncia - 181 e o resultado foi que segue: 

COMO VOCE CONSULT A AS INFORMACCES FORNECIDAS 
.-----------------, 

NO NARCODENUNCIA -181 lila. nao consulta 

20o/o 

41% 

• b. diariamente 

De. semanalmente 

Eld.men salmente 

• e.somente para 
realizac;ao de 
operac;oes 

GRAFICO 05- FREQUENCIA COM QUE CONSULTA 0 181. 
FONTE: 0 Autor (2009) 
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A quinta pergunta buscou o resultado das opera96es realizadas com 

informa96es oriundas do 181 e foi feita a seguinte indaga9ao aos pesquisados: Voce 

ja realizou alguma prisao de traficante ou apreensao de drogas utilizando somente 

informa96es obtidas no Narcodenuncia- 181? Como resposta, o seguinte resultado: 

VOCE JA. REALIZOU ALGUMA PRISAO DE TRAFICANTE OU 
APREENSAO DE DROGAS UTILIZANDO SOMENTE 

INFORMACCES OBTIDAS NO NARCODENUNCIA- 181 

lil a. sim 

Db. as i nforma96es 
nao foram suficientes 

D c. as informa96es 
nao eram verfdicas 

GRAFICO 06 - PRISAO DE TRAFICANTES OU APREENSAO DE 
DROGAS POR MEIO DO NARCODENUNCIA 181 

FONTE: 0 Autor (2009) 

A sexta indaga9ao dirigida aos pesquisados visava identificar se a utiliza9ao 

do Narcodenuncia - 181 foi feita para realiza9ao de prisoes em flagrante ou as 

informa96es passadas nas denuncias serviram como subsidio para solicita9ao de 

concessao de Mandados de Busca domiciliar junto ao poder judiciario, bern como, se 

houve deferimento ou nao dos mandados, foi feita a seguinte pergunta: Voce ja 

solicitou concessao de Mandados de Busca domiciliar com base em informa96es 

colhidas no Narcodenuncia- 181? As respostas foram: 



53% 

Voce ja solicitou concessao de Mandados de Busca domiciliar 
com base em informacoes colhidas no Narcodenuncia -181 

40o/o 

Ill a. ja solicitei eo 
pedi do fo i in deferid o 

• b. ja solicitei e o 
pedido foi deferido 

D c. nunca solicitei 

GRAFICO 07 - CONCESSAO DE MANDADOS ·DE BUSCA COM 
BASE NO NARCODENUNCIA- 181 

FONTE: 0 Autor (2009) 
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Tentando identificar o nivel de acesso e de conhecimento dos policiais em 

rea<;ao a utiliza<;ao de intercepta<;oes telefonicas, foi perguntado se conheciam a 

legisla<;ao que trata de lntercepta<;oes Telefonicas e o resultado obtido foi o 

seguinte: 

38% 

VOCE CONHECE A LEGISLACAO QUE TRATA DE 
INTERCEPT ACCES TELEFCNICAS 

Ill a. nao 

• b. sim, conhe9o a 
legisla9ao 
parcialm ente 

D c. sim, conhe9o a 
legisla9ao inclusive 
suas atualiza9oes. 

·GRAFICO 08 - CONHECIMENTO DA LEGISLA<;AO REFERENTE A 
INTERCEPTACOES TELEFONICAS 

FONTE: 0 Autor (2009) 
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A oitava questao tinha como escopo verificar se os pesquisados ja fizeram 

uso de intercepta96es telefonicas para investigar o narcotrafico ou outros crimes, 

sendo que para essa indaga9ao poderia ser dada mais de uma resposta e resultado 

foi o seguinte: 

VOCE JA. USOU INTERCEPTACCES TELEFQNICAS 

lil a. nunca fiz 
intercepta96es 
telefonicas 

49% • b. ja fiz 
intercepta96es para 
investigar outros 
delitos 

De. sim ja fiz 
intercepta96es 
telefonicas no 
com bate ao 

GRAFICO 09- USO DE INTERCEPTA<;OES TELEFONICAS 
FONTE: 0 Autor (2009) 

A nona indaga9ao foi a seguinte: Voce ja realizou alguma prisao de traficantes 

e apreensao de drogas com base em informa96es colhidas em intercepta96es 

telefonicas? E as respostas foram: 

Voce ja realizou alguma prisao de traficantes e apreensao de 
drogas com base em informacoes colhidas em interceptacoes 

telefonicas 

ll]a. sim 

GRAFICO 10 - PRISAO DE TRAFICANTES POR .MEIO DE 
INTERCEPTA<;OES TELEFONICAS 

FONTE: 0 Autor (2009) 
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Buscando identificar se os policiais pesquisados usaram as interceptac;oes 

telefonicas como meio de prova para a prisao de traficantes ou como meio facilitador 

para realizac;ao da prisao em flagrante delito. Foi elaborada a decima questao e as 

respostas foram as seguintes: 

AO SE UTILIZAR DE INTERCEPTACCES VOCE AS USOU 
COMO 

mm a. meio de prova 

• b. meio facilitador 
para realiza9ao da 
prisao em 
flagrante delito. 

GRAFICO 11 ~FORMA DE UTILIZA<;AO DE INTERCEPTA<;OES 
TELEFONICAS 

FONTE: 0 Autor (2009) 

A decima primeira indagac;ao dirigida aos pesquisados buscou identificar, na 

opiniao deles, qual o metoda investigative mais eficaz, no combate ao narcotrafico. 

0 resultado foi o seguinte: 

Metoda investigative mais eficaz (NA OPINIAO DO 
PESQUISADO) 

li.J intercepta96es 
telef6nicas 

• analise do 
· Narcodenuncia- 181 

Dinforma96es obtidas no 
Narcodenuncia aliadas 

20°/o com as intercepta96es 

binformantes como fonte 
.. de informa96es. 

GRAFICO 12 - METODO INVESTIGATIVO MAIS EFICAZ NA 
OPINIAO DO PESQUISADO 

FONTE: 0 Autor (2009) 
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6.2 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Os indices estatisticos produzidos por ocasiao da fase de coleta de dados da 

presente monografia coincidiram com a opiniao pessoal deste oficial e confirmaram 

uma ideia preliminar que tinhamos sabre o resultado da pesquisa. 

Assim, com base nas informac;oes arrecadadas, mormente nas respostas 

dadas a questao subjetiva, pode-se trac;ar o perfil aproximado do policial que atua na 

area de inteligencia nas unidades subordinadas ao Comando do Policiamento da 

Capital. 

A maioria dos pesquisados 43 % se enquadrou na faixa de Tempo de Servic;o 

entre cinco e dez anos, sendo que do geral 33% estao na atividade de inteligencia 

ha menos de urn ano e 33% entre tres e cinco anos, ou seja, as Agencias Locais de 

inteligencia da Capital estao carentes de policiais experientes na atividade. Algumas 

hip6teses podem ser aventadas como causa do resultado apresentado; pode estar 

ocorrendo o rodizio ou substituic;ao com muita freqOencia dos Chefes de All e com 

isso ocorrem algumas trocas de policiais ou o desinteresse dos policiais em trabalhar 

na area de inteligencia. 

A situac;ao e preocupante, porque em razao da complexidade e dos 

conhecimentos especificos que se exige do policial de inteligencia, e interessante 

que o policial tenha experiencia, uma vez que com base nos conhecimentos 

produzidos pelo agente e que serao tomadas decisoes importantes, ou seja, as 

informac;oes devem estar cercadas de confiabilidade e isentas de parcialidade ou 

suposic;oes de cunho pessoal. 

Neste sentido apregoa Miranda (2007), citado as fls 82: 

lnteligencia e produgao de conhecimento para auxiliar a decisao. E quase 
como uma assessoria administrativa. Ela nao e uma instancia executora. 
Levanta dados, informes, produz um conhecimento e para. Alguem, em 
nivel mais elevado de hierarquia, tomara, ou nao, determinada decisao ou 
agao. Ela possui um ciclo proprio: demanda - planejamento - reuniao -
coleta - busca - analise - avaliagao - produgao - difusao - feedback. 
Pode-se encontrar variagOes deste ciclo, que pede ser entendido, grosse 
modo, como: demanda- o decisor quer saber algo; busca- a lnteligencia 
vai atras da informagao; produgao - a lnteligencia transforma a informagao 
em conhecimento e feedback- o decisor diz se o conhecimento e suficiente 
para a sua decisao ou se necessita de um maier aprofundamento ou mesmo 
de redirecionamento. Na investigagao o ciclo se da da seguinte forma: a 
autoridade sabe de algo; levantamento- os investigadores buscam indicic:s, 
provas, testemunhos; analise - a autoridade avalia quais levantamentos sao 
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pertinentes ao caso; captura - os investigadores prendem os suspeitos ou 
infratores e produ<;ao - a autoridade produz pe<;a acusat6ria. 

Como seve, a atividade de inteligencia exige do policial militar conhecimentos 

especificos, e principalmente experiencia na func;:ao, haja vista a complexidade dos 

atos que a envolvem. 

Com relac;:ao a utilizac;:ao do Narcodenuncia - 181, a pesquisa demonstrou 

que (63%) dos policiais possuem senha de acesso ao programa dos quais a maioria 

( 41 %) realiza a consulta uma vez por semana e urn numero preocupante (23%) s6 

consulta o programa quando vai realizar alguma operac;:ao. Como ja estudado no 

Capitulo Ill, o Narcodenuncia - 181 e uma ferramenta importantissima para a 

atividade de inteligencia, uma vez que com a credibilidade adquirida pelo programa 

atingiu perante a sociedade, faz com que informac;:oes cheguem ao policial com 

facilidade, com certeza a garantia do anonimato e urn dos fatores que contribui para 

essa confiabilidade. 

Tambem e importante atentar que o Narcodenuncia - 181, nao se limita ao 

narcotrafico, atende tambem situac;:oes envolvendo Crianc;:as e Crimes de grande 

repercussao (fls. 34). Por isso da importancia do acesso diario ao Narcodenuncia-

181, uma vez que muitas denuncias sobre carregamentos de drogas deixaram de 

ser verificadas porque a consulta foi intempestiva, fator que permite a proliferac;:ao do 

trafico de drogas, pior ainda se considerarmos situac;:oes de denuncias sobre 

sequestros e homicidios que poderiam ser evitados se as consultas ao 

Narcodenuncia- 181 fosse mais disciplinada pelos agentes. 

Considerando os indicatives que apontam para a necessidade de operac;:oes 

direcionadas para a repressao ao narcotrafico, uma vez que e evidente a correlac;:ao 

do trafico de drogas com o aumento da criminalidade, foi observado que urn indice 

baixo (53%) de pesquisados usa informac;:oes obtidas no Narcodenuncia - 181 para 

solicitac;:ao de Mandados de Busca junto ao Poder Judiciario atraves do Ministerio 

Publico. 

Apesar da utilizac;:ao do Narcodenuncia - 181 ainda nao estar dentro do 

esperado, observa-se que 80% dos casos consultados pelos pesquisados 

resultaram na prisao de traficantes e apreensao de drogas. 

Com relac;:ao a utilizac;:ao das interceptac;:oes telefonicas o resultado nao 

surpreendeu o pesquisador, uma vez que existe uma certa polemica em relac;:ao ao 

uso de tal instrumento, muitos nao utilizam por desconhecimento da lei ou porque 
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demanda de urn pouco mais de trabalho burocratico e meios humanos e materiais. 

A pesquisa de campo evidenciou que a maioria dos policiais que 

responderam ao questionario nao tern domfnio complete e seguro sabre a utilizac;ao 

de interceptac;oes telefonicas, tendo em vista que 38% disseram que conhecem 

parcialmente a Lei 9.296 de 24 de Julho de 1996 e 38% nao conhecem. 

No grupo pesquisado 49% dos policiais disseram que nunca fizeram 

interceptac;oes telefonicas, e dos que fizeram 60% afirmaram que realizaram prisoes 

com base nas informac;oes obtidas nesse metoda, no entanto 76% usou a 

interceptac;ao como meio facilitador para a prisao em flagrante e nao como meio de 

prova. 

Finalmente buscou-se identificar qual o metoda investigative mais eficiente na 

opiniao dos pesquisados e concluiu-se que a maioria (60%) dos pesquisados acha 

que 0 metoda mais eficaz e utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas e do 

Narcodenuncia- 181 de forma integrada. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

E indiscutivel que o trafico de drogas e o grande responsavel e causador de 

diversos problemas sociais, como a degradac;ao do ser humano, da familia e dos 

valores eticos e morais que norteiam a conduta das pessoas em sociedade, os quais 

vern sendo suprimidos pela influencia do trafico. 

A cada ano o trafico se organiza mais, mudando metodos e estrategias, na 

intenc;ao de auferir mais lucros e ludibriar os meios de repressao do Estado. A 

impunidade do grande e medio traficante, relacionada com o lucro alcanc;ado nas 

negociac;oes, faz com que o risco valha a pena para esses marginais. 

Politicas sociais estao sendo aplicadas buscando o tratamento e o resgate do 

viciado para o convivio social sadio, no entanto a demanda e muito grande e o poder 

das drogas e cada vez maior, causando a dependencia rapida do usuario. Os efeitos 

alucin6genos se dao por pequenos periodos de tempo, obrigando o toxic6mano a 

consumir cada vez mais porc;oes de droga para satisfazer sua necessidade. 

A importancia dessas politicas sociais contribui em muito na reduc;ao do 

trafico de drogas, uma vez que quanto menor o numero de viciados, menor o indice 

de vendas de drogas. Nao existe traficante sem usuarios. 

Politicas isoladas nao funcionam, ha que se formarem redes que envolvam 

diversos niveis de envolvimento e participac;ao; politicas sociais, a lgreja, a 

educac;ao e principalmente a familia sao fundamentais nessa batalha. Finalmente, a 

mao forte do Estado, por meio do Poder Judiciario, do Ministerio Publico e da 

Policia, reduzindo a sensac;ao de impunidade do traficante por meio da aplicac;ao da 

Lei. 

Com base no exposto nos capitulos que compoem este trabalho, nao ha o 

que se discutir da legalidade das ac;oes da Policia Militar do Parana por intermedio 

de suas agencias de inteligencia, uma vez que diferentemente da Policia Judiciaria, 

a Policia Administrativa nao investiga, mas produz inteligencia, visando subsidiar o 

planejamento estrategico de ac;oes policiais voltadas a prevenc;ao (policia pr6-ativa). 

Quando as ac;oes tipicas de Policiamento Ostensive, por si s6, nao sao 

suficientes para a resoluc;ao de determinado problema, a Policia Militar, com base no 

que foi levantado pelas agencias de inteligencia, sugere ao Ministerio Publico que se 
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inicie processo de investiga<;ao, no qual os agentes da Policia Militar se vinculam, 

produzindo informa<;oes e dados necessaries para a investiga<;ao. 

No Estado do Parana a parceria entre a Policia Militar e o Ministerio Publico 

vern apresentando resultados significativos na repressao ao crime organizado, em 

especifico no caso da For<;a Samurai no combate ao narcotrafico, em que agentes 

da for<;a buscam informa<;oes a respeito de traficantes e submetem ao Ministerio 

Publico sugerindo pela concessao de medidas cautelares que vao desde a 

concessao de Mandados de Busca a utiliza<;ao de intercepta<;oes telefonicas. 

A intercepta<;ao de comunica<;ao telefonica de traficantes, apesar de ser urn 

metoda bastante invasivo, demonstrou ser uma ferramenta importante no combate 

ao narcotrafico, uma vez que os agentes, por meio do acompanhamento das 

conversas telefOnicas dos suspeitos, conseguem identificar suas rotinas, perfil, 

localiza<;ao de esconderijos de armas e drogas, diminuindo o risco nas opera<;oes. 

Nas prisoes em que a For<;a Samurai se utilizou desse metoda, na maioria das 

vezes o traficante foi pego de surpresa e com poucas pessoas a sua volta, ficando 

bastante evidente o fator seguran<;a nesse metoda. 

lmportante concluir que quando se fala na utiliza<;ao de intercepta<;oes 

telefonicas, entende-se que em obediemcia ao que preve a Lei 9.296/96, ja foram 

esgotados todos os meios disponiveis para a convic<;ao e prova de que determinada 

pessoa ou grupo tern envolvimento como trafico de drogas. 

Considerando que a utiliza<;ao dos meios tradicionais de investiga<;ao e a 

consulta ao Narcodenuncia - 181, sao praticamente obrigat6rios na realiza<;ao de 

opera<;oes voltadas a repressao do trafico de drogas, e precedem a utiliza<;ao das 

intercepta<;oes telefonicas, conclui-se que o metoda mais eficaz e a utiliza<;ao de 

todas essas ferramentas em consonancia com os ditames legais. Nao ha como usar 

intercepta<;oes telefOnicas sem ter-se esgotados os meios disponiveis. Contudo, nas 

opera<;oes em que alem do uso do narcodenuncia e de outros meios tradicionais, 

foram utilizadas tambem as intercepta<;oes telefonicas, os resultados foram mais 

eficazes. 
0 presente trabalho, em primeira analise, demonstrou que no universo dos 

policiais que trabalharam na area de inteligencia, existem carencias no tocante a 
experiencia na atividade de inteligencia, bern como na utiliza<;ao de intercepta<;oes 

telefonicas. o Narcodenuncia - 181 tambem nao e pesquisado corretamente, muitas 

informa<;oes se perdem porque o acesso ao programa e tardio. 
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Apesar de todos indicativos apontarem para o narcotrafico como o grande 

causador da criminalidade, o que reflete diretamente na estrategia de aplicagao do 

policiamento das Unidades Operacionais, observa-se a necessidade de maior 

empenho e direcionamento dos 6rgaos de inteligencia em produzir conhecimento 

como escopo de assessorar os Comandantes do processo decis6rio. 

Cabe sugerir finalmente, que em razao da relevancia do tema apresentado 

nesse trabalho, deve-se investir mais na qualificagao e na aquisigao de meios 

especificos voltados para os policiais que trabalham na area de inteligencia, uma vez 

que sao eles quem fornece os elementos necessarios para nortear o planejamento 

do emprego do policiamento ostensivo. 

A carencia de urn banco de dados voltado para o crime organizado, e 

consequentemente ao trafico de drogas, faz com que a Policia Militar do Parana 

fique alheia as informagoes importantes no processo decis6rio, sendo muitas vezes 

aplicado o policiamento com base em fatos preteritos, ou em analise de dados 

empiricos. Ha que se ter estruturas de analises especificas, voltadas a aplicagao do 

policiamento de forma estrategica. 
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Eu. Capitao Hudson Leoncio Teixeira sou aluno o Curso de 

Aperfeic;oamento de Oficiais da Policia Militar do Parana e estou realizando urn 

trabalho tecnico-cientifico cujo tema e A UTILIZA<;AO DA INTERCEPTA<;AO 

TELEFONICA E DO NARCODENUNCIA 181 PELA FOR<;A SAMURAI. 

A escolha deste tema se deve a observac;ao preliminar da necessidade de se 

realizar urn comparative entre a utilizac;ao de interceptac;oes telefonicas de pessoas 

envolvidas com trafico, a utilizac;ao do Programa 181 - Narcodenuncia, e finalmente, 

utilizac;ao simultanea das interceptac;oes telefonicas e do Programa 181 -

Narcodenuncia, como fonte de informac;oes visando auxiliar investigac;oes voltadas 

ao combate do Narcotrafico no Parana. Ap6s esta analise comparativa definir qual o 

metoda de investigac;ao mais eficiente. 

Sua participac;ao e muito importante para identificar qual o metoda de busca 

de informac;oes e mais eficiente no combate ao Narcotrafico do Estado do Parana, 

visando a maior possibilidade de acertos (apreensoes de drogas e prisao de 

traficantes) com menos risco para os policiais na desempenho das atividades. 

Nao e necessaria identificar-se. 

Obrigado. 

· · Capitao Hudson Leoncio Teixeira 

AI uno CAO 2008-2009 
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01. A quanto tempo voce e policial? 

a. ( ) 01 a 05 anos 

b. ( ) 05 a 1 0 a nos 

c. ( ) 1 0 a 15 a nos 

d. ( ) mais de 15 anos 

02. Voce trabalha ou ja trabalhou na area de inteligencia policial? 

a. ( ) sim, trabalho na area de inteligencia policial. (indicar quanto tempo 

________ ). 
b. ( ) ja, trabalhei na sec.;:ao de inteligencia policial. (indicar quanto tempo esta 

afastado da atividade de inteligencia ___________ ). 

c. ( ) nunca trabalhei na area de inteligencia policial. 

03. Voce tern senha de consulta para Narcodenuncia- 181? 

a. ( ) nao 

b. ( ) sim 

c. ( ) nao sei como funciona 

04. Com voce consulta as informac.;:oes fornecidas no Narcodenuncia -181? 

a. ( ) nao consulta 

b. ( ) diariamente 

c. ( ) semanalmente 

d. ( ) mensalmente 

e. ( ) somente para realizac.;:ao de operac.;:oes 

05. Voce ja realizou alguma prisao de traficante ou apreensao de drogas 

utilizando somente informac.;:oes obtidas no Narcodenuncia -181? 

a. ( ) sim 

b. ( ) nao 

b. ( ) as informac.;:oes nao foram suficientes 

c. ( ) as informac.;:oes nao eram veridicas 
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06. Voce ja solicitou concessao de Mandados de Busca domiciliar com base em 

informayoes colhidas no Narcodenuncia- 181? 

a.( ) ja solicitei eo pedido foi indeferido 

b. ( ) ja solicitei e o pedido foi deferido 

c. ( ) nunca solicitei 

07.Voce conhece a legislayao que trata de lntercepta96es Telefonicas? 

a. ( ) nao 

b. ( ) sim, conhe9o a legislayao parcialmente 

c. ( ) sim, conheyo a legislayao inclusive suas atualiza96es. 

08. Na atividade policial voce ja usou intercepta96es telefonicas no combate ao 

narcotrafico? 

a. ( ) nunca fiz interceptayoes telefonicas 

b. ( ) ja fiz intercepta96es para investigar outros delitos 

c. ( ) sim ja fiz interceptayoes telefonicas no combate ao narcotrafico 

09. Voce ja realizou alguma prisao de traficantes e apreensao de drogas com 

base em informa96es colhidas em intercepta96es telefonicas? 

a ( ) sim 

b. ( ) nao 

10. Ao se utilizar de intercepta96es voce as usou como? 

a. ( ) meio de prova 

b. ( ) meio facilitador para realizayao da prisao em flagrante delito. 

11. 0 que voce considera mais eficaz na busca de informa96es para realiza9ao 

de opera96es direcionadas ao com bate do Narcotrafico? 

a. ( ) utilizayao de intercepta96es telefonicas 

b. ( ) analise do Narcodenuncia- 181 

c. ( ) analise das informayoes obtidas no Narcodenuncia aliadas com as 

intercepta96es 

d. ( ) utiliza9ao de informantes como fonte de informa96es. 

Caso deseje urn retorno do resultado da pesquisa, por gentileza indique urn endere9o 
eletronico ( e mail) para envio do material tabulado. 




