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RESUMO 

0 objetivo do presente estudo foi estudar o atual quadro da seguran<;a publica no 
Brasil, considerando-se que a promo<;ao desta seguran<;a e dever do Estado, e 
buscando analisar se o Estado brasileiro realmente cumpre a sua fun<;ao, nesta area 
em acordo com a constitui<;ao. Buscou-se em obras de autores diversos, artigos de 
periodicos e mesmo noticias veiculadas pela imprensa, alem da propria Constitui<;ao 
da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 1988, subsidiar tal estudo, assim 
como analisar as condi<;oes sociais em confronto com a criminalidade crescente no 
pals. Achou-se que o Estado brasileiro tern investido em programas de capacita<;ao 
de profissionais de seguran<;a publica, meios materiais e pessoal, para atender aos 
ditames constitucionais e, muito mais, promover seguran<;a publica com cidadania. 
Dentre os achados, inclui-se tambem o fato de a educa<;ao, a qual conta muitos dos 
problemas encontrados na propria area a que se refere o tema do estudo, ter 
parcela de participa<;ao significativa nos resultados que se podem obter na melhoria 
da seguran<;a publica no pals. 

Palavras-chave: Seguran<;a publica. Polfcia, Criminalidade, Trafico, Educa<;ao, 
Constitui<;ao 



ABSTRACT 

The objective of the present study was to study the current picture of the public 
security in Brazil, being considered itself that the promotion of this security is to have 
of the State, and searching to analyze if the Brazilian State really fulfills its function, in 
this area in agreement with the constitution. One searched in workmanships of 
diverse authors, periodic articles of and same notice propagated for the press, 
beyond the proper Constitution of the Federative Republic of Brazil, promulgated in 
1988, to subsidize such study, as well as analyzing the social conditions in 
confrontation with increasing crime in the country. One found that the Brazilian State 
has invested in programs of qualification of professionals of public security, ways and 
staff material, to take care of to constitutional law, not to promote public security with 
citizenship. Amongst the findings, the fact of the education is also included, which 
counts many of the problems found in the proper area the one that if relates the 
subject of the study, has parcel of significant participation in the results that if can get 
in the improvement of the public security in the country. 

Key-words: Public security, policy, crime, traffic, education, Constitution 
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11NTRODUCAO 

1.1 DELIMITAQAO DO PROBLEMA 

0 presente trabalho tern como objeto de pesquisa o estudo sobre o direito a 

seguranc;a publica, servic;o proprio e inerente ao Estado, como direito fundamental. 

Como intuito de contribuir com a sociedade, devido a relevancia historica alcanc;ada 

perante a comunidade, seja ela nacional ou internacional, uma vez que a viol€mcia e 

seguranc;a tern sido preocupac;ao corrente de toda sociedade. 

Na modernidade, se tern como indicativa uma sociedade complexa, a qual 

precisa de mecanismos eficientes para garantir a seguranc;a, coletiva e individual. 

Nesta esfera, o direito a Seguranc;a Publica, como garantia positivada na propria 

Constituic;ao Federal, deve ser considerado e entendido como o conjugado de 

formas, meios e instrumentos a serem adotados com a finalidade de manter a 

propria conservac;ao da ordem publica. Cabe ainda pautar que as atividades 

pertinentes a seguranc;a publica nao estao restritas apenas as ac;oes da policia, 

sendo bern mais abrangentes. Assim sendo, pergunta-se: qual o papel do Estado na 

qualidade da Seguranc;a Publica? 0 papel do Estado esta em cumprir com sua 

obrigac;ao constitucional, ofertando seguranc;a publica a sociedade, de forma efetiva 

e eficaz. 

0 fato reside na qualidade que o proprio Estado esta disponibilizando a 

sociedade a seguranc;a publica. As pessoas esperam estar protegidas, aguardam 

pela seguranc;a publica como meio de poderem viver em sociedade de forma a 

estarem Ionge da violencia. Neste patamar e que o Estado devera apresentar para a 

sociedade suas qualidades de uma seguranc;a publica eficaz, transparente, 

mode rna. 

0 objetivo estatal deve ser inerente ao da sociedade com a pretensao de ser 

referencia no quesito modernidade e otimizac;ao de riquezas intelectuais e materiais, 

deve-se dar tratamento diferenciado a questao Seguranc;a Publica. Ressalta-se que 

e pela seguranc;a que se tern o sustentacula para as demais areas, por meio de uma 

aplicabilidade permanente e continuada das politicas publicas, sem que ocorra a 

fragmentac;ao desta garantia por politicas de governo. 
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Deste importante objetivo e que decorre o Artigo 144, caput, da Constituic;ao 

Federal de 1988, que elege e destaca a Seguranc;a Publica no rol dos direitos 

constitucionalmente garantidos, cujo texto dispoe: "a seguranc;a publica, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem 

publicae da incolumidade das pessoas e do patrimonio ( ... )". 

Diante dessas notas introdut6rias, buscar-se-a, pois, desenvolver pesquisa 

monografica que responda ao seguinte questionamento: 

Estabelecer se ha respeito, por parte do Estado ao direito fundamental a 

Seguranc;a Publica? 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral do estudo foi estudar a seguranc;a publica, no Brasil, sob a 

6tica constitucional, como direito fundamental e buscar estabelecer se ha respeito, 

por parte do Estado, a este direito. 

1.2.2 Objetivos especificos 

Para que o objetivo geral do estudo fosse alcanc;ado, buscou-se a 

especificidade por meio dos seguintes objetivos: 

Estudar o contexto social no Brasil e o problema da seguranc;a; 

Apontar o direito fundamental a seguranc;a na constituic;ao de 1988; 

Verificar o alcance do servic;o publico de seguranc;a na constituic;ao de 1988. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A Seguranc;a Publica visa garantir a protec;ao dos direitos e garantias 

fundamentais inerentes a pessoa humana, bern como visa dar maior efetividade no 

exercicio da cidadania, portanto carece de medidas efetivas para aplicac;ao pratica 

de ac;oes por meio de politicas harmonicas de Estado e Governos. E importante 

dizer que compete ao Estado por meio dos Governos, promover tais garantias a 
sociedade, consequentemente proteger os individuos, bern como criar mecanismos 

que visam garantir a paz e a ordem publica, conforme a Constituic;ao Federal 

determinou. 

Desta forma, com a presente pesquisa monografica busca-se o estudo e a 

pesquisa dos meios que justificam a necessidade de conhecer o papel do Estado em 

fornecer subsidios necessarios a eficacia e qualidade da seguranc;a publica, visto 

que ha diversas formas de se fazer efetivar a seguranc;a publica. A garantia de 

seguranc;a publica nao pode ser politica, precisa, acima de tudo, tern que ser 

publica, de todos que buscam defender interesse de uma maioria e nao classes 

dominantes que sao a minoria. 

Ha necessidade de se buscarem resultados em Iongo prazo e nao apenas 

resultado imediatista, tambem nao se deve perder a credibilidade da sociedade, 

evitando que a seguranc;a seja fragmentada, caracterizadora da politica 

descontinuada que e em suma a "Politica de Estado". Politica esta que estabelece 

apenas inicio e meio, jamais se permite a noc;ao de fim dentro dos projetos publicos 

de governo. lsso deve ser evitado, pois a seguranc;a publica e algo maior e deve 

tutelar a sociedade em prol da viol€mcia. 

Pode-se afirmar que o tema violencia e complexo e o estudo da seguranc;a 

publica e tambem conseqOentemente dificil, no sentido que se busca qualidade no 

atendimento das necessidades sociais. 0 desenvolvimento das pesquisas cientificas 

e a formulac;ao de indicadores confiaveis constituem passos fundamentais para 

subsidiar a elaborac;ao de politicas de seguranc;a publica com qualidade e eficacia 

almejada por todos. Este desenvolvimento, por sua vez, e urn elemento necessaria, 

ainda que muitas vezes insuficiente para a soluc;ao do problema de forma imediata, 

mas que pode ser a soluc;ao para Iongo prazo. 
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1.4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho de pesquisa monografica tern 

por base 0 metodo dedutivo, 0 qual utiliza 0 metodo com procedimento por meio de 

artigos, revistas, legisla<;oes e constru<;ao doutrinaria. Com o objetivo de analisar 

algumas medidas de implementa<;ao com qualidade dos direitos constitucionais a 

respeito da seguran<;a publica, demonstrando que mesmo havendo complexidade a 

seguran<;a publica pode ter efetividade. 

Para Descartes, pensador e fil6sofo frances, chegar a resposta certa e s6 
por intermedio da razao. De suas concep«;oes surgiu o metodo dedutivo, 
cuja tecnica denominada cartesiana se fundamenta em esclarecer as ideias 
por cadeias de raciocinio, uma forma possivel para chegar a uma conclusao 
verdadeira; o assunto pesquisado em partes, come«;ando por proposi«;oes 
simples e evidentes, leva a dedu«;oes 16gicas. Para Descartes, verdade e 
evidencia sao a mesma coisa (FERNANDES, 200-, p. 04). 

A pesquisa busca o estudo do tema com a finalidade de superar os 

obstaculos que num planejamento, a Iongo prazo, pode acarretar na melhoria na 

qualidade da seguran<;a publica, buscando, desta forma, maiores informa<;oes a 

respeito das estrategias e planejamento deste servi<;o publico assegurado a todos. 

Opta-se pela pesquisa bibliografica e documental, mediante explica<;oes e 

compara<;oes pautadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, 

artigos, publica<;oes, imprensa escrita e dados oficiais publicados na Internet, que 

abordem direta ou indiretamente o tema em analise. 

Tambem como forma de metodologia, a pesquisa traz como base o metodo 

monografico, explorando-se a legisla<;ao, a doutrina e artigos, fazendo-se, ap6s, 

uma analise e tentando chegar a uma solu<;ao plausivel e eficaz para o problema da 

falta de qualidade na atividade estatal da seguran<;a publica. No mesmo proceder 

sera utilizada a tecnica de observa<;ao indireta, qual seja analise documental, 

caracterizada pelas pesquisas bibliograficas, e legislativas; como tambem artigos de 

revista e internet, alem de outros meios e tecnicas de pesquisa que se fizerem 

necessaries. 

A pesquisa aborda urn tema importante, trazendo uma maior amplia<;ao dos 
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conhecimentos. De forma qualitativa, buscar-se-a apreciar o tema no que concerne a 
realidade da seguranga publica dita Constitucionalmente como garantia de todos e 

dever do Estado. Pretende ainda descrever, explicar, classificar, esclarecer o 

problema apresentado, explanando e tentando aprimorar as ideias e estrategias par 

meio das informagoes para melhor a qualidade e efetividade da seguranga publica. 

2 LITERATURA PERTINENTE 

0 Direito a seguranga publica como urn servigo inerente do estado esta 

disposto no texto Constitucional como uma garantia da sociedade. E neste tema que 

a presente pesquisa monografica esta pautada. 0 assunto e extremamente 

interessante pasta que na atualidade muito se tern falado em seguranga, no sentido 

de ser criticada, discutida e projetada pelo Estado em busca de melhorias que 

possam atender aos anseios sociais e diminuir o indice de violemcia. 

Em sintese, a proposta da pesquisa esta em verificar o meio mais adequado 

para dar seguranga publica a sociedade de forma eficiente e com qualidade, 

diminuindo assim as altos indices de violencia, satisfazendo a necessidade das 

pessoas e cumprindo com a tutela dada ao Estado pela Constituigao Federal de 

1988. 

2.1 CONCEITOS E DEFINI<;OES PERTINENTES 

Cabe dizer, antes de relacionar conceitos e definigoes sabre o assunto em 

tela, que o contexto hist6rico e social e muito importante para o entendimento do real 

sentido dos conceitos, vista que a sociedade assume rotulagens diferentes conforme 

a sua origem au comunidade. Nem sempre o que se entende como seguranga e 

definigao unanime entre as pessoas. Par tal situagao e sempre relevante se 

entender a epoca e o contexto social no qual se esta desenvolvendo uma atividade 

au projeto. 

A nogao de seguranga sempre esteve presente na vida humana, porem tal 
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fato tornou-se muito mais evidente na modernidade, na medida em que a 

humanidade passa a organizar-se em comunidade, necessitando assim de paz 

social e convfvio pacffico entre as pessoas, refletindo a passagem do ser humano 

sedentario, abandonando paulatinamente a vida de nomade, para urn ser humano 

evolufdo, moderno, globalizado. Cita-se a concep9ao: 

Seguran9a publica, atividade que destina a empreender a96es e oferecer 
estimulos positivos para que os cidadaos possam conviver, trabalhar, 
produzir e usufruir o lazer, Atua no sentido de inibir, neutralizar ou reprimir a 
pratica de atos anti-sociais, assegurando a prote9ao coletiva. E. usada pela 
administra9ao para alcan9ar a paz social e a seguran9a de seus cidadaos, 
cabendo aos estados-membros a responsabilidade deJa, mas cabe tambem 
ao governo federal a ajuda para que esta seja feita de maneira adequada, 
porem o que temos em vias de fato sao os estados membros abandonados 
pela uniao, onde esta se responsabiliza apenas no acionamento da policia 
federal para crimes como tratico, entorpecentes e o contrabando, deve se 
ressaltar a responsabilidade do Governo Federal tambem na seguran9a de 
todo e qualquer cidadao em cada e qualquer Iugar de seu territ6rio, ja que 
se entende como uniao a soma do territ6rio dos estados, e do Distrito 
Federal (SILVA, 1999, p. 97). 

lnumeros sao os fatores que contribufram para a mudan9a na postura 

humana, seja na maneira de viver ou de conviver. Foram mudando os habitos e as 

preocupa9oes, conduzindo assim para uma maior e relevante preocupayao, qual 

seja, acerca de sua propria seguranya, podendo ser pelas intemperies da natureza, 

contra os animais e contra o proprio ser humano. E neste ponto que se inicia a 

mudanya de comportamento do homem, e 0 ponto de partida para OS primeiros 

desafios acerca de sua coexistencia segura. (NASCIMENTO, 2009, p. 512). 

Nas mudan9as de concep9ao em que o ser humano passa a preocupar-se 

com seguran9a e que ele deixa de ser itinerante e passa a se fixar em determinadas 

regioes ou localidades, come9ando a viver de forma socialmente e mais organizada. 

A partir da concep9ao de fixa9ao a urn local, inicia tambem a caracteriza9ao de uma 

forma de propriedade, conseqOentemente come9a a preocupayao com seguranya. 

A atividade seguran9a, entendida como capacidade de a9ao humana, teve 
inicio na transi9ao da era paleolitica para a era mesolitica, quando o homem 
percebeu a necessidade de se proteger contra os riscos oferecidos pela 
natureza e por seus semelhantes. Essa atividade evoluiu gradativamente ao 
Iongo da hist6ria humana, ate configurar-se como fun9ao vital para a 
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sobrevivencia da especie, provavelmente entre o final da Era Mesolftica e o 
inicio da Era Neolftica, quando o homem passou a obedecer a c6digos de 
condutas e procurar media9ao para resolver suas demandas, abolindo a 
barbarie das primeiras comunidades agricolo-pastoris e iniciando uma fase 
civilizat6ria na qual habitaria cidades, construiria casas, templos, tumulos e 
palacios, para abrigar urn conjunto social instituido em hierarquias de 
governantes e governados (PORTELLA, 2010, p. 34). 

Conforme se pode observar pelo acima referido, conceituar Seguranc;a 

Publica nao e tarefa facil, devido as mudanc;as hist6ricas que ocorreram. Todavia ao 

Iongo do tempo notou-se uma ideia evolutiva do que e seguranc;a. Outro ponto 

primordial se faz pelo enaltecimento dos direitos humanos que passaram a evoluir 

em sua propria concepc;ao, sendo tratado como de dimensoes ou gerac;oes de 

direitos. Tendo por seu fundamento os ideais da Revoluc;ao Francesa, ou seja, 

voltados para a igualdade, liberdade e fraternidade, fundamentos que tornaram-se 

principios e garantias, das quais o Estado tern o dever de tutelar. 

Caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao individuo direito a 
presta96es sociais estatais, como assistencia social, educa9ao, trabalho, 
etc., revelando uma transi9ao das liberdades formais abstratas para as 
liberdades materiais concretas, utilizando-se a formula9ao preferida na 
doutrina francesa (SARLET, 2004, p. 55.). 

Observa-se que as definic;oes e conceitos envolvem uma mudanc;a grande, 

decorrente do contexto hist6rico, que ao Iongo desta evoluc;ao passam a definir e 

delinear a Seguranc;a, a cada dia sendo mais dimensionada e atrelada aos demais 

direitos da pessoa e aos direitos sociais, sendo essencial o direito a seguranc;a. Este 

direito a seguranc;a e positivado, conforme previsto no artigo 144, da Constituic;ao 

Federal e tambem no artigo 37 do mesmo codex, como forma de manter o 

garantismo desejado por qualquer cidadao, juntamente com os demais direitos e 

garantias (SARLET, 2007, p.112). 

Cita-se o conceito de seguranc;a publica, para melhor sedimentar o acima 

referido: 

seguran9a publica deve ser entendida como o conjunto de medidas a serem 
adotadas visando a manuten9ao da ordem publica' e que as atividades a ela 
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pertinentes nao estao restritas apenas as ac;oes da policia, sendo bern mais 
abrangentes (KRETSCHMER, 1998, p. 01 ). 

E neste patamar de conceituac;ao em que a seguranc;a publica esta muito 

alem de ser definida pela atividade da policia, e que se encontra urn dos pontos 

primordiais para o melhoramento e qualidade da seguranc;a publica, em que se fala 

no conjunto, nao mais apenas no exercicio da policia, mas tambem da sociedade, 

como forma de combater e defender os interesses de todo o territ6rio brasileiro no 

que tange a garantia constitucional da seguranc;a publica que e tutelada pelo Estado. 

lmportante citar o conceito de seguranc;a publica retirado da pagina do 

Ministerio da Justic;a, que trata do o assunto seguranc;a publica, urn conceito bern 

interessante: 

A Seguranc;a Publica e uma atividade pertinente aos 6rgaos estatais e a 
comunidade como urn todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, 
prevenindo e controlando manifestac;oes da criminalidade e da violencia, 
efetivas ou potenciais, garantindo o exercicio plena da cidadania nos limites 
da lei (BRASIL, 2011) 

Embora se possa simplesmente dizer num conceito simplista que a 

Seguranc;a e definida como a paz social, a ordem publica, a garantia de que os bens 

nao serao roubados, que os direitos nao serao desrespeitados, em decorrencia da 

tutela/dever do Estado para com a sociedade, ela envolve muito mais que esta 

simples afirmac;ao. 

0 assunto envolve alto grau de complexidade e precisa de urn maior e 

melhor entendimento, nao podendo o tema ser definido apenas com uma visao 

simplista ou sintetica do que pode pensar urn cidadao leigo. Ha muito a ser definido 

ou redefinido sobre sua dimensao, atividade, efetividade e qualidade na atividade, 

uma vez que para a Constituic;ao Federal a Seguranc;a Publica nao se limita apenas 

no atuar policial, mas em inumeras outras estrategias e estudos para manutenc;ao 

desta seguranc;a (BRASIL, 1988). 

A premissa maior da atividade de seguranc;a publica e a sua perspectiva 
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sistemica, expressa na interac;ao permanente dos diversos 6rgaos 
publicos interessados e entre eles e a sociedade civil organizada. 
A prestac;:ao de servic;:os publicos de seguranc;:a engloba atividades 
Repressivas e Preventivas, tanto de natureza policial quanto nao-policial, 
a exemplo, como no caso do provimento de iluminac;:ao publica. 
Os servic;:os de seguranc;:a publica de natureza policial e nao-policial devem 
buscar estabelecer, aperfeic;:oar e manter, conjunta e permanentemente, urn 
sentimento coletivo de seguranc;a (BRASIL, 2011) 

Cabe ainda citar alguns conceitos basicos que serao sedimentados no 

decorrer da pesquisa, mas que precisam ser descritos, pois estao relacionados e 

fazem parte da seguranc;a publica; conceitos estes dados pelo proprio governo, 

como forma tambem de informar as pessoas de como e formada a estrutura da 

seguranc;a publica. 

A Defesa Social inclui, entre outras atividades, a prestac;:ao de servic;:os de 
seguranc;:a publicae de defesa civil.( ... ) 
A Defesa Civil e urn conjunto de medidas que visam prevenir e limitar, em 
qualquer situac;:ao, os riscos e perdas a que estao sujeitos a populac;:ao, os 
recursos da nac;:ao e os bens materiais de toda especie, tanto por agressao 
externa quanto em conseqOencia de calamidades e desastres da natureza. 
As Policias Militares sao os 6rgaos do sistema de seguranc;:a publica aos 
quais competem as atividades de policia ostensiva e preservac;:ao da ordem 
publica. 
As Policias Civis sao os 6rgao do sistema de seguranc;:a publica aos quais 
competem, ressalvada competencia especlfica da Uniao, as atividades de 
policia judiciaria e de apurac;:ao das infrac;:oes penais, exceto as de natureza 
militar. 
Os Corpos de Bombeiros Militares sao 6rgaos do sistema de seguranc;:a 
publica aos quais compete a execuc;:ao das atividades de defesa civil, alem 
de outras atribuic;:oes especificas estabelecidas em lei. 
Os Municipios podedio constituir guardas municipais destinadas a 
prote<;ao de seus bens, servi<;os e instala<;oes, conforme dispuser a lei. 
A Policia, o Ministerio Publico e a Autoridade Penitenciaria devem agir 
interativamente em prol da seguranc;:a publica. 
A prestac;:ao de servic;:os publicos de seguranc;:a, em sua expressao Policia 
Geral, inclui o policiamento ostensivo, a apurac;:ao de infrac;:oes penais e a 
guarda e recolhimento de presos. ( ... ) 
A Seguranc;a Privada se divide em tres grandes areas: Seguranc;a do 
Trabalho, Seguranc;a Empresarial (interna das empresas) e Vigilancia. 
esta se subdivide em vigilancia organica e vigilancia patrimonial, contratada 
a prestadores de servic;:o. Existem ainda os servic;:os de vigilancia eletronica, 
de transporte de valores, de guarda-costas e de investigac;:ao particular 
(BRASIL, 2011) 

Assim, a seguranc;a publica e urn tema que requer urn estudo aprofundado, 

pois nao pode ser delimitado apenas na atividade da policia, a seguranc;a e formada 
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por outros meios, tecnicas e instrumentos que nem sempre sao conhecidos pela 

sociedade, e o mais grave nao e nao ser conhecido o contexto amplo e complexo da 

seguranc;a, mas nao se ter uma continuidade na divulgac;ao e investimento para a 

informac;ao das pessoas e termino de projetos importantes de implementac;ao, o que 

se ira explanar nos pr6ximos t6picos. 

2.2 CARACTERiSTiCAS DO ESTADO NO CONTEXTO EVOLUTIVO 

0 Estado teve sua origem em causas economicas/patrimoniais, sendo que 

ele seria formado para se aproveitarem os beneficios da divisao de trabalho. 0 

Estado tambem teve origem no desenvolvimento interno da sociedade. 0 Estado ja 

nas antigas civilizac;oes nao existia sem territ6rio, foi urn ciclo de evoluc;oes 

marcadas no contexto hist6rico por cinco grandes divisoes: Estado Antigo, Grego, 

Romano, Medieval e Moderno. (HOBBES, 2009, p. 25). 

A soberania eo poder absoluto e perpetuo de uma republica. Palavra muito 

usada para designar em relac;ao aos particulares, quanto aos que manipulam todos 

os neg6cios de Estado de uma republica, expondo assim a sua palavra final como 

meio de soberania, mas esta sempre em prol da sociedade do seu povo. 

Em sentido restrito, na sua significac;:ao moderna, o termo soberania, 
aparece no final do seculo XVI, juntamente com o de Estado, para indicar, 
em toda sua plenitude, o poder estatal, sujeito unico e exclusive da politica. 
Trata-se do conceito politico-juridico que possibilita ao Estado moderno, 
mediante sua 16gica absolutista interna, impor-se a organizac;:ao medieval do 
poder, baseada, por urn lado, nas categorias e nos Estados, e, por outro, 
nas duas grandes coordenadas universalistas representadas pelo papado e 
pelo imperio: isto ocorre em decorrencia de uma notavel necessidade de 
unificac;:ao e concentrac;:ao de poder, cuja finalidade seria reunir numa unica 
instancia o monop61io da forc;:a num determinado territ6rio e sabre uma 
determinada populac;:ao, e, com isso, realizar no Estado a maxima unidade e 
coesao politica. 0 termo soberania se torna assim o ponto de referencia 
necessaria para teorias politicas e juridicas muitas vezes bastantes 
diferentes, de acordo com as diferentes situac;:oes hist6ricas, bern como a 
base de estruturac;:oes estatais muitas vezes bastante diversas, segundo a 
maior ou menor resistencia da heranc;:a medieval; mas e constante o esforc;:o 
por conciliar o poder supremo de fato com o de direito (BOBBIO, 2000, p. 
1179-1180) 
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0 Estado apenas existe quando tern seu poder soberano absoluto. Desta 

forma, tem-se que a soberania possui caracterlsticas (micas como a indivisibilidade, 

quando se aplica a universalidade dos fatos ocorridos no Estado; sua 

inalienabilidade, pais quando desaparece a soberania, automaticamente se extingue 

o sentido de povo, navao ou Estado; e ainda imprescritlvel porque jamais seria 

verdadeiramente superior se tivesse prazo certo de duravao; originaria no sentido 

que nasce do proprio momenta em que o Estado surge; e par fim, titula-se como 

exclusiva porque apenas o Estado possui a soberania, denotado com o poder 

coativo no seu desempenho, o Estado nao s6 ordena, dispoe de meios para fazer 

cumprir suas ordens coativamente. Assim, nao se admite em urn mesmo Estado a 

convivencia de duas soberanias. (HOBBES, 2009, p. 86). 

Territ6rio e urn ambito de validade da ordem jurldica soberana, mas ele s6 

foi necessaria para compor o Estado Moderno par meio de duas novoes que e a da 

soberania e a do territ6rio. Os territ6rios classificam-se em fronteiras mortas que 

estao definidas; fronteiras vivas as que estao em questionamento e as fronteiras 

esbovadas sem muito interesse. 

Povo e o conjunto dos indivlduos que par meio de urn momenta jurldico se 

une para constituir o Estado, estabelecendo com este o vinculo jurldico de carater 

permanente, participando da formavao da vontade do Estado e do exerclcio do 

poder soberano adquirindo a condivao de cidadaos. Populavao e mera expressao 

numerica, demografica ou economica, que abrange o conjunto das pessoas que 

vivam no territ6rio de urn Estado ou mesmo que se achem nele temporariamente. 

Navao e uma expressao usada inicialmente para indicar origem comum ou 

comunidade de nascimento. 0 Estado devera garantir que o cidadao viva seguro, 

sem que lhe sejam ameavados os direitos (HOBBES, 2009, p. 96). 

Estado instituido e quando uma multidao de pessoas concordam e pactuam 
que a qualquer homem ou assembleia de homens a quem seja atribuido 
pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles - ou seja, de 
ser seu representante -, todos, sem excet;ao tanto os que votaram a favor 
dele como os que votaram contra ele, deverao autorizar todos os atos e 
decisoes desse homem ou assembleia de homens, tal como se fossem seus 
pr6prios atos e decisoes, a fim de viverem em paz uns com os outros e 
serem protegidos dos restantes homens. Oeste Estado instituido derivam 
todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder 
soberano e conferido mediante o consentimento do povo reunido (HOBBES, 
2004, p. 132). 
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Ao idealizar a possibilidade de se transmitir a obrigac;ao sobre a seguranc;a 

do povo ao particular, de imediato, afirma-se que em razao de se tratar de urn 

servic;o proprio do Estado, nao pode o particular se aparelhar e formar uma policia a 

fim de cumprir o referido servic;o publico, por ser algo exclusivo do Estado. Via de 

regra, ele deve figurar como o garantidor, deve ser elencado como o ente de que 

todos os cidadaos deverao cobrar ac;oes proativas, que visam enriquecer e 

aprofundar tal garantia. Observa-se que conforme o doutrinador Silva refere-se, a 
policia como orgao do Estado, e atribuido a ele a obrigac;ao de prover a seguranc;a 

como can~ter exclusivista: 

A palavra polfcia correlaciona-se com a seguranc;a. Vern do grego polis que 
significa o ordenamento politico do Estado. Aos poucos [lembra Helio 
Tornaghi] polfcia passa a significar a atividade administrativa tendente a 
assegurar a ordem, a paz interna, a harmonia e mais tarde, o 6rgao do 
estado que zela pela seguram;:a dos cidadaos. Orgao que se atribui 
exclusivamente, a func;ao negativa, a func;ao de evitar a alterac;ao da ordem 
jurldica (SILVA, 2009, p.72), 

A Seguranc;a Publica, quando analisada por meio de uma cognic;ao 

historicista, remete a observac;ao que ela, a seguranc;a, ja existia para a defesa do 

proprio Estado, e este, em sua aura sem limites, se apoiava no seu excelso poder 

como meio e justificativa para excessos, ressaltando que estava apoiada muitas 

vezes na religiao, conforme extrai-se do trecho infra: 

Assim e muito facil que os hom ens acreditem no que creram outros homens, 
e com muita agilidade e destreza e posslvel tirar partido de seu medo e 
ignorancia. 
Por essa razao, os primeiros fundadores e legisladores do Estado entre os 
gentios, cuja finalidade era simplesmente manter a obediencia do povo e a 
paz, se preocupavam com tudo. Em primeiro Iugar, inculcar as suas mentes 
a convicc;ao de que os preceitos que promulgavam concernentes a religiao 
eram ditados por algum deus ou esplrito. (HOBBES, 2009, p.1 09) 

No contexto historico, pode-se observar que havia urn desconhecimento 

popular, na manipulac;ao de massas (populac;oes). Assim, os · governantes 
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mantiveram por muito tempo uma relagao de subordinagao do povo ao poder 

governamental (poder central), mostrando-se, de forma contundente, que o cidadao 

(os suditos), desde o seu nascimento deveria viver para servir ao poder central. 

Abduz-se, sobremaneira, que a estrutura de governo existente no passado era 

mantida a custa do sacriffcio popular, quando nao, ate mesmo defendia com a 

propria vida aquele aparato que hoje denomina-se Estado, que no passado nao era 

mantido para servir o povo, apenas se servia do sacrificio popular. 

Segundo uma concepgao historica, atribuida a Maquiavel (citado por 

MARTINS, 2000, p.20), o Estado tern a obrigagao de controlar e regular os conflitos 

originados em seu interior. lsso remete a uma ideia de seguranga interna, paz 

interna, solugao de conflitos sociais, que em muito atrela-se tambem a questao da 

seguranga de urn povo em determinado Estado, como bern se observa em sua obra 

'0 Principe': "o essencial nao e que conflitos originados em seu interior sejam 

controlados e regulado pelo Estado"(MARTINS, 2000, p.20). 

A partir do momento em que o Estado pretendeu garantir as liberdades 

individuais pelo principio do Estado Democratico de Direito, o direito administrativo, 

passa a ser autonomo. A lei iniciava-se com a simples palavra do rei, o qual nao se 

submetia ao ordenamento, pois estava acima e a margem do ordenamento, nao 

prevendo responsabilidade do rei, pois era considerado o proprio Estado, tendo 

muitas vezes tal justificagao em questoes religiosas, atreladas a urn poder soberano 

que havia determinado toda relagao. 

Observa-se que prevalecia a nogao de que o rei era o proprio Estado, nao se 

cogitava o Estado sendo responsabilizado pelos seus atos, logo nao o seria tambem 

o rei, a teoria utilizada pelos monarcas absolutistas denotava que o Rei era 

autoridade sagrada, pois emanava de Deus (BOSSUET, citado por CASTRO, 2008, 

p.202). 

Na consciencia coletiva os reis sagrados, ungidos pelo senhor, dotados de 
poder de curar as escr6fulas, nao sao completamente leigos. A sagrac;ao e 
o casamento que contratam com a franc;a, 'esposa mistica e a mais 
privilegiada', escreve Le Bret. alias, Luis xiv fez a distinc;ao entre sua pessoa 
o estado, teria dito ' o estado sou eu", mas declarou em seu leito de morte: 1 
eu me vou, mas o estado permanecera sempre. 'admite-se que o rei nao 
tern propriedade, mas a soberania do estado. Enfim, os contemporaneos 
consideravam como 'misterio da monarquia' o fato de deus conceder a rei 
grac;a especial de por a vontade real em conformidade com bern publico 
(CORVESIER, citado por CASTRO, 2008, p. 202). 
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Ap6s mencionar este breve dado hist6rico, sobremaneira enriquecedor, 

demonstra-se que o governante, no passado, quando buscou atrelar sua imagem ao 

Estado Soberano, pretendia que todos seus atos fossem intocaveis, fato que em 

determinados casos, poderia ser estimulo a lesao de direitos, quando o poder 

soberano nao fosse o foco dos interesses, quando o interesse coletivo nao for o 

preponderante sobre os demais interesses (CASTRO, 2008, p. 203). 

No contexto atual nao se pode falar em irresponsabilidade do governo, pois 

mudou-se a forma de cobranga e responsabilizagao; no passado era atribuido o 

poder a urn governo intocavel, diferentemente do que se tern na atualidade em que o 

governo s6 podera ser imune em seus atos, se estes forem pontualmente 

harmonicas com o interesse coletivo, sem desvios, sem irregularidades, 

caracteristica de governos corruptiveis. Por menor que seja o desvio, sera 

determinada a responsabilizagao do governo, sendo igualmente responsavel o 

agente publico ou quem a ele se compare, de forma solidaria, pelo dano que 

causou. A responsabilizagao se faz na forma da lei, cabendo ao Estado em muitos 

casos a reparagao do dano causado. 

A questao da incolumidade fisica do ser humano e as demais garantias 

constitucionais, aparentemente, sao problemas que levam ao entendimento que tais 

conflitos carecem de solugao por parte dos estudiosos do direito, e tambem dos 

legisladores, visto que a seguranga publica precisa estar pautada na defesa da 

sociedade, e o Estado sendo o detentor da tutela de garantia de dar seguranga a 

todos, tern o dever de sempre prezar pela melhor forma de prevenir crimes e 

diminuir a violencia. Castro faz referenda ao iluminista Beccaria, em proposta a 

como prevenir o Crime, descrevendo que: "com uma visao muito profunda da 

humanidade, o iluminista adverte, entretanto, que nao se previnem delitos fazendo 

enorme quantidade de leis, nao se consegue evitar o delito proibindo tudo que possa 

levar urn individuo a comete-lo, porque, se isso fosse feito, seria segundo ele, 

necessaria privar o homem do uso dos sentidos" (CASTRO, 2008). 

lmportante dizer que o tema em voga e de suma importancia, posto que vai 

ao encontro dos interesses de toda a sociedade, pois a seguranga publica e 

interesse de todos e fungao do Estado, para que se possa viver numa sociedade de 

forma harmoniosa e com paz. A sociedade espera que a seguranga publica seja 

rapida, eficaz, efetiva e com qualidade para que seja alcangada a sua propria fungao 

constitucional de forma coerente e justa para todos. 
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2.3 A SEGURAN<;A PUBLICA 

A Seguran9a Publica e urn servi9o proprio do Estado, sendo 

conceitualmente atividade exercida quase que com exclusividade pelo Estado, 

embora, conforme a Carta Politica, seja responsabilidade de todos. Esta elencada 

no rol de direitos individuais e coletivos, com a previsao normativa na Constitui9ao 

Federal Brasileira de 1988, no artigo S0
, caput: "Art. S0 Todos sao iguais perante a 

lei, sem distin9ao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguran~a e a propriedade ( ... )" (Grifo Nosso) (BRASIL, 1988). 

A seguran~_;:a publica tern como derivado segurar, exprimir a a~_;:ao de efeito 
de tornar seguro, ou de assegurar e garantir alguma coisa. Assim, 
seguran~_;:a indica sentido de tornar a coisa livre de perigo, de incertezas. E 
se tratando de seguran~_;:a publica o que se define, no entanto, e o 
afastamento, por meio de organiza~_;:oes pr6prias, de todo perigo ou de todo 
mal que possa afetar a ordem publica, em prejuizo da vida, da liberdade ou 
dos direitos de propriedade de cada cidadao. A seguran~_;:a publica, assim 
limita a liberdade individual, estabelecendo que a liberdade de cada 
cidadao, mesmo em fazer aquilo que a lei nao lhe veda, nao pode turbar a 
liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a. (SILVA, 2001, p. 1266) 

E na constante evolu9ao da rela9ao individuo e sociedade que as 

necessidades sao buscadas, os ideais de seguran9a encontram-se com grande 

relevancia, aumentando o desejo pela pacifica9ao de conflitos, a preocupa9ao com a 

ordem social justa eo ideal da concretiza9ao de uma democracia plena, do respeito 

aos direitos fundamentais. Todavia para harmonizar todos estes ideais e necessaria 

que a Seguran9a Publica funcione. "( ... ) os direitos fundamentais, ao menos de 

modo geral, podem (e assim efetivamente o sao) ser considerados concretiza9oes 

das exigencias do principia da dignidade da pessoa humana ( ... )" (SARLET, 2004. p. 

111.) 

Desta forma, tudo o que envolve seguran9a tambem esta ligado aos direitos 

fundamentais que nascem do principia da dignidade da pessoa humana, no sentido 

que qualquer direito constitucional precisa cumprir o escopo da dignidade humana. 

Neste entender, importante dizer que "fundamentais sao as a9oes ou direitos sem os 
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quais a pessoa nao sobrevive, ou entao, sobrevive precariamente, no sentido de ser 

de suma importancia a sua existencia e aplicac;ao" (SILVA, 2006. p. 178). Nesta 

explanac;ao afirmamos que ninguem vive sem seguranc;a publica, sendo esta 

tambem urn direito essencial. 

As necessidades sociais sao o fato gerador da evoluc;ao e surgimento da 

sociedade organizada; como conseqOencia de tamanha evoluc;ao vern o objetivo 

primordial de buscar a seguranc;a, tanto dos direitos basicos inerentes a 
sobrevivencia e ao born convivio em sociedade, como tambem a seguranc;a fisica. 

(RANGEL, 2003, p. 13). 

A liberdade consiste em fazer tudo que nao perturbe a outrem. Assim, os 
exercicios dos direitos naturais de cada homem nao tern limites senao os 
que assegurem aos outros membros da sociedade o desfrute desse mesmo 
direito; esses limites nao podem ser determinados senao por lei. (RANGEL, 
2003, p.22) 

Ao Estado foi resguardada a atribuic;ao de ser o guardiao da paz social, para 

que se obtivesse a seguranc;a necessaria. Todavia, essa func;ao do Estado apenas 

se concretiza com uma organizac;ao estrutural, tanto dos direitos e garantias ao bern 

estar do ser humano, como tambem na forma de atuac;ao estatal, com seus policiais, 

aparelhos, armas, viaturas, treinamentos para capacitac;ao, investimentos em 

inteligencia. 

0 individuo necessita da tutela Estatal, pois sem ela os direitos nao terao 

seus objetivos e finalidade alcanc;ados. A seguranc;a publica e urn direito garantido 

nao pode se tornar apenas promessa, nao se pode fechar os olhos para a realidade 

em que todos sao responsaveis. Gada pessoa pode sim ajudar a melhorar o sistema 

da seguranc;a para que se chegue ao escopo central que e a eficacia desta norma 

que diz que todos tern 0 direito a seguranc;a. 

Assim, o que se espera e a eficacia da seguranc;a publica, que deve ser a 

efetividade do cumprimento de uma norma dando assim concretizac;ao dos direitos 

tutelados, conforme se cita: "a eficacia juridica consistira na aptidao de uma norma 

em vigor ser aplicada aos casos concretos e, por conseguinte, gerar efeitos juridicos, 

sendo a efetividade o resultado concreto decorrente da decisao e a efetiva aplicac;ao 

da norma" (SARLET, 2004. p. 229). 
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A eficacia social designa uma efetiva conduta acorde com a prevista pela 
norma; refere-se ao fato de que a norma e realmente obedecida e 
aplicada ... E o que tecnicamente se chama 'efetividade' da norma. Eficacia 
e a capacidade de atingir objetivos previamente fixados como metas. 
A eficacia jurfdica ... consiste na capacidade de atingir os objetivos nela 
traduzidos, que vern a ser, em ultima analise, realizar os ditames jurfdicos 
objetivados pelo legislador. Por isso e que se diz que a eficacia jurfdica da 
norma designa a qualidade de produzir em maior ou menor grau, efeitos 
jurfdicos, ao regular, desde logo, as situayoes, relayoes e comportamentos 
de que cogita; nesse sentido, a eficacia diz respeito a aplicabilidade, 
exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua 
aplicayao jurfdica (SILVA, 1998, p. 55-56). 

Quando ocorre esta mudanc;a de paradigmas em que o Estado assume a 

responsabilidade quanto a seguranc;a do individuo, deixando assim de ser uma 

tutela do particular em defesa propria, para ser uma tutela do Estado em prol do 

particular e da coletividade, e que a relevancia da seguranc;a fica demonstrada, 

cabendo analisar se realmente esta sendo efetivada conforme previsto na 

Constituic;ao Federal. Ressalta-se que a responsabilidade nao e apenas do Estado, 

mas de todos os seres humanos, a vida em sociedade requer o minimo de 

cooperac;ao e respeito (NASCIMENTO, 2009, p. 78). 

Considera-se, desta forma, que dentro da evoluc;ao do direito, o cidadao, 

particular teve reduzida a capacidade decis6ria de resoluc;ao dos conflitos por meio 

de violencia, ou com suas pr6prias maos como se diz popularmente. 0 direito a 
seguranc;a publica ficou pertencente ao Estado, o qual deve tutelar, promover a paz 

social, deixando claro que toda a agressao apenas podera ser julgada diante da 

apreciac;ao do poder judiciario, nao podendo ser julgada pelo particular. 

Por fim, resta dizer que a eficacia da seguranc;a publica depende de todos; a 

qualidade da atividade policial depende apenas do Estado, visto que e ele que 

devera treinar, equipar, atualizar, contextualizar seus agentes em prol da sociedade. 

2.4 0 ATUAL EST AGIO DA SEGURANQA PUBLICA NO BRASIL 

A Constituic;ao Federal de 1988 garante a obrigac;ao do Estado em promover 

e manter a seguranc;a publica, em seu artigo 144. 
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Art. 144. A seguran9a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preserva9ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimOnio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
Ill- policia ferroviaria federal; 
IV - policias civis; 
V - policias militares e corpos de bombeiros militares 
(Brasil, 1988) 
Os Municipios poderao constituir guardas municipais destinadas a prote9ao 
de seus bens, servi9os e instala96es, conforme dispuser a lei. 

Assim, assegurando o direito pleno do cidadao a seguran9a publica, esta 

mesma Constitui9ao define as policias que atuarao na manuten9ao e preserva9ao 

da seguran9a, bern definindo cada uma em seu ambito de atribui9ao. Porem, nao s6 

as policias devem se ocupar da seguran9a, mas todo cidadao tern, tambem, alem do 

direito a seguran9a, a obriga980 de preserva-la. 

Portanto, a seguran9a publica, mesmo sendo dever do Estado, envolve toda a 

sociedade e, cada segmento dessa sociedade tern participa9ao no contexto geral. 

0 equilibrio entre os interesses da sociedade, do Estado e do cidadao - a 
convalida9ao das garantias constitucionais com as necessidades publicas -
e sempre muito dificil, particularmente em sociedades complexas. Move-se 
a sociedade em gera96es, maiorias, minorias, grupos de pressao e 
exercicios diversos de poderes dos quais o Estado e o maior de todos, dado 
que este resulta de urn pacto nacional. E a posi9ao do cidadao com os 
diferentes poderes dos grupos sociais e com o poder do Estado muitas 
vezes e de franco confronto. lsso significa dizer que o setor de Defesa 
Social tern que administrar contradi9oes, em que ora o interesse individual 
deve ser protegido a qualquer custo, ora o interesse social prevalece, e 
ambos terao que ceder as razoes de Estado em casos extremos. (SANTOS, 
2005,p. 7) 

0 que significa que, a despeito do direito do cidadao e acima deste, prevalece 

o direito do grupo social que, quando em conflito com o direito individual e, sem feri

lo, deve prevalecer o direito do grupo, para que esta sociedade se desenvolva cada 

vez mais, nao apenas no que tange a seguran9a, mas em todos os sentidos. 

Entretanto, no Brasil, como em qualquer pais emergente, este 

desenvolvimento busca abranger todas as areas e estratos sociais. A questao da 

seguran9a publica, entao, preve, nao s6 a repressao ao crime, mas, principalmente, 
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a educa9ao do cidadao para a conscientiza9ao de que viver em sociedade 

pressupoe direitos e deveres que, em equilibria, serao em beneficia do coletivo. 

Destarte, a repressao, aos poucos, vai cedendo Iugar a educa9ao e nao s6 a 
educa9ao do cidadao nao-policial, mas dos policiais como cidadaos e partes 

integrantes, enquanto individuos dessa mesma sociedade a que devem manter 

segura. 

De acordo com alguns estudiosos, o problema brasileiro de seguran9a publica 

nao pode ser resolvido em curto prazo, mas, se em curto prazo nao se iniciaram as 

providencias que o solucionem, certamente se estendera ao futuro, tornando-se 

cada vez maior. 

Brasilia - 0 problema da seguranga publica e estrutural e nao existe uma 
f6rmula para resolver, de imediato, os problemas da violencia no Brasil. A 
opiniao e do soci61ogo da Universidade de Brasilia (UnB) Flavio Testa, ao 
criticar hoje (12) a falta de prioridade para o setor, seja do Legislative ou do 
governo federal. Ele lembrou que o tema s6 e objeto de discussao quando 
urn fato especifico, que comove o pais, acontece, como o assassinate do 
menino Joao Helio, no Rio de Janeiro. 
"E impossivel voce corrigir urn problema de desvio estrutural em menos de 
uma decada. Se nao comegarmos a fazer isso imediatamente, com 
coordenagao estrategica entre todos os poderes, n6s nao teremos urn born 
resultado para as pr6ximas geragoes", advertiu Testa. (CHAGAS, 2007) 

Baseando-se, possivelmente, em tal premissa, o governo brasileiro busca, 

entao, agir de imediato, lan9ando o PAC - Plano de Acelera9ao do Crescimento, 

cuja abrangencia engloba tambem a questao da seguran9a publica. 

Nesta atitude que demonstra vontade politica de levar o pais ao crescimento 

nao s6 economico, mas em todos os sentidos e, inclusive, ao crescimento moral, o 

governo brasileiro projetou e esta implantando o PAC - Plano de Acelera9ao do 

Crescimento - que visa desenvolver o pais como urn todo e em todos os seus 

aspectos. 

Pode-se chamar o PAC de urn plano global para o universo brasileiro, pois 

nele se contempla este universo e nao apenas este ou aquele setor. E urn plano que 

visa ao desenvolvimento economico e, muito alem disso, o crescimento da qualidade 

de vida dos brasileiro e que levara o pais a posicionar-se entre as na9oes 

desenvolvidas do mundo. 
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0 Plano, generico, distribui, de acordo com seus eixos, a ministerios e 

secretarias, a atribui9ao de formularem dentro de cada necessidade, os seus 

projetos que levem o PAC ao seu fim. Assim, foi atribuido ao Ministerio da Justi9a o 

PRONASCI - Programa Nacional de Seguran9a Publica Com Cidadania, plano que 

visa a questao da seguranva publica. 

Outros setores tern tambem suas atribui9oes no plano, porem fogem ao 

escopo do presente estudo. 

A cidadania e enfatizada neste Plano de Crescimento, e em todos os setores 

de atividade, ela e de capital importancia, pois refere-se aos direitos politicos, 

economicos e sociais de todos os individuos da sociedade. Sem cidadania plena 

nao pode haver urn crescimento equanime. 

Com rela9ao a Seguran9a Publica, o governo tern a previsao de investir, de 

2007 a 2011, o equivalente a 6,7 bilhoes de Reais no PRONACI, que, segundo o 

governo federal, visa reduzir a criminalidade em suas causas. 

0 Pronasci articula politicas de seguran~a com a~oes sociais, prioriza a 
preven~ao e busca atingir as causas que levam a vioh~ncia, sem 
desconsiderar as estrategias qualificadas de repressao. Sao mais de 90 
a~oes integrando a Uniao, estados, municipios e diversos setores da 
sociedade. Criado em 2007, o Programa devera investir R$ 6,7 bilhOes em 
seguran~a publica ate 2011. 0 Pronasci e considerado urn modelo mundial 
de politica publica de seguran~a contra a criminalidade, segundo a 
Declara~ao de Genebra sobre Violencia Armada e Desenvolvimento. Foi 
criado para diminuir a criminalidade das regioes metropolitanas que 
apresentam os mais altos indices de homicidio. 0 publico-alvo e formado 
por jovens de 15 a 24 anos a beira da criminalidade, presos e os que ja 
cumpriram penas. Atualmente, sao integrantes do Pronasci 158 municipios, 
21 estados e o Distrito Federal. Entre os principais projetos esta o projeto 
Mulheres da Paz que capacita lideran~as femininas para atuarem na 
preven~o da violencia e na identifica~o de jovens em situa~o de risco na 
comunidade. Elas encaminham os adolescentes para o Projeto de Prote~ao 
a Jovens em Territ6rio vulneravel (Protejo) que oferece atividades 
educativas, esportivas, culturais, profissionalizantes e de lazer. (TORRES, 
2010) 

Portanto, dos mais de 5.000 municipios brasileiros, ate 2010, segundo o 

proprio governo, conta-se com a adesao de 158 municipios, o que representa urn 

numero em torno de 3% dos municipios brasileiros. 
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2.5 PRONASCI- Programa Nacional de Seguran<;a Publica com Cidadania 

Dentro do Plano de Acelera<;ao do Crescimento- PAC- formulado e em 

implanta<;ao pelo governo brasileiro, o Ministerio da Justi<;a, ao qual estao 

subordinadas as Policias Federais, recebeu a atribui<;ao de desenvolver, em seu 

ambito, o PRONASCI - Programa Nacional de Seguran<;a Publica Com Cidadania, o 

qual envolve todos os 6rgaos ligados a seguran<;a publica, no pais. 

0 Programa Nacional de Seguran9a Publica com Cidadania e uma iniciativa 
pioneira que reune a96es de preven9ao, controle e repressao da violencia 
com atua9ao focada nas raizes s6cio-culturais do crime. Articula programas 
de seguran9a publica com poHticas sociais ja desenvolvidas pelo governo 
federal, sem abrir mao das estrategias de controle e repressao qualificada a 
criminalidade. As a9oes desenvolvidas pelo Pronasci seguirao ainda as 
diretrizes estabelecidas pelo Sistema Onico de Seguran9a Publica, cujo eixo 
central e a articula9ao entre Uniao, estados e municipios para o combate ao 
crime. (BRASIL, MJ, s/d) 

De acordo com o Ministerio da Justi<;a, o objetivo e combater a criminalidade 

em duas amplas frentes que sao: oferecer mais e melhores condi<;oes as policias, de 

combater a criminalidade e a<;oes sociais que visem a redu<;ao da criminalidade. 

Desenvolvido pelo Ministerio da Justi~. o Programa Nacional de Seguran9a 
Publica com Cidadania (Pronasci) marca uma iniciativa inedita no 
enfrentamento a criminalidade no pais. 0 projeto articula politicas de 
seguran9a com a96es sociais; prioriza a preven9ao e busca atingir as 
causas que levam a violencia, sem abrir mao das estrategias de 
ordenamento social e seguran9a publica. (BRASIL, MJ, s/d) 

Para este fim o governo brasileiro investira, em toda a estrutura, 6.707 

bilhoes de Reais, ate 2012, visando, principalmente, aos seguintes pontos, de 

acordo com o proprio Ministerio da Justi<;a: 

• Valoriza<;ao dos profissionais da seguran<;a publica; 

• Reestrutura<;ao do sistema penitenciario; 
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• Combate a corrup<;ao policial; 

• Envolvimento da comunidade na preven<;ao da violencia. 

Segundo o ministerio, estes sao os principais eixos de atua<;ao do programa 

e pretende-se a completa implanta<;ao ate 2012. 

Naturalmente urn programa desta monta que atinge o pais inteiro, em urn 

pais com a extensao territorial do Brasil, e urn programa inovador e, com a 

participa<;ao de todos tende a lograr sucesso. 

Territ6rios de Paz - Nas regioes metropolitanas que registram os indices 
mais elevados de homicidio, o Pronasci implanta os Territ6rios de Paz para 
enfrentar e prevenir a criminalidade e a violencia. 0 Territ6rio de Paz e urn 
pacote de a9oes preventivas e integradas e simultaneas, que faz com que o 
Estado passe a retomar o controle nessas regioes conflagradas, oferecendo 
acesso aos servi9os publicos, melhorando a qualidade de vida da 
popula9ao. Ate o momenta, foram instalados Territ6rios de Paz nos 
municipios: Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Rio Branco (AC), Distrito 
Federal, Macei6 (AL}, Vit6ria (ES), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA). 
(NUCLEO DE NOTICIAS, 2010) 

Com o plano, a seguran<;a publica passa a contar com a efetiva participa<;ao 

de todos os interessados: Federa<;ao, estados, municipios, institui<;oes civis e a 

propria comunidade, que o plano objetiva engajar. 

Com o Pronasci, uma nova rela9ao federativa se instaura. Mesmo a 
seguran9a publica sendo prerrogativa constitucional do Estado, Uniao e 
municipios passam a atuar tambem na questao. A Uniao deixa de ser 
apenas financiadora de projetos na area, ocupando o papel de indutora de 
politicas. Par sua vez, os municipios passam a ter importante papel: 
enfrentar a criminalidade com a9oes preventivas, contando com o apoio do 
Ministerio da Justi9a no financiamento de projetos. (BRASIL, MJ, p. 14) 

Assim, uma uniao verdadeira de objetivos se fara, pelo pais inteiro, 

buscando a seguran<;a de toda a sociedade. 

Uma das conseqOencias da criminalidade e o seu reflexo na economia, pois 

isso representa custo para o pais, como definido pelo CONSEG, em 2009: 
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Outra dimensao igualmente grave sao os custos elevadissimos que os 
crimes expresses pelas altas taxas representam para o pais. Os valores 
gastos com o sistema de saude em funvao da violencia, as perdas 
resultantes do comprometimento da forva produtiva, os investimentos que a 
criminalidade e capaz de afastar de determinadas regioes, ou mesmo os 
custos simb61icos para uma sociedade que se representa, tambem, por 
meio da violencia ajudam a circunscrever a gravidade do fenomeno. 
(CONSEG, 2009. p. 8) 

Portanto, pode-se perceber a importancia de se planejar a<;oes positivas que 

redundem em diminui<;ao da criminalidade, como propoe o PRONASCI, reduzindo

se os custos decorrentes, haven~. assim, uma contribui<;ao para o crescimento 

economico, tambem, do pais. 

De acordo com o ministerio da justi<;a, o PRONASCI e composto, em seu 

total, por 94 a<;oes e os objetivos do programa sao: 

Bolsa-Formavao - Os profissionais de seguranva publica receberao novos 
estimulos para estudar e atuar junto as comunidades. Policiais civis e 
militares, bombeiros, peritos e agentes penitenciarios de baixa renda terao 
acesso a uma bolsa de ate R$ 400. Para ter direito ao beneficia, o policial 
tera que participar e ser aprovado em cursos de capacitavao promovidos, 
credenciados ou reconhecidos pela Secretaria Nacional de Seguranva 
Publica (Senasp) do Ministerio da Justiva. 
Formavao Policial - A qualificavao das policias inclui praticas de seguranva
cidada, como a utilizavao de tecnologias nao letais; tecnicas de 
investigavao; sistema de comando de incidentes; pericia balistica; DNA 
forense; medicina legal; direitos humanos, entre outros. Os cursos serao 
oferecidos pela Rede Nacional de Altos Estudos em Seguranva Publica 
(Renaesp), que envolve hoje 66 universidades brasileiras, entre publicas e 
particulares, e ainda telecentros para educavao a distancia. A meta e 
chegar a 80 institui96es parceiras em todo o pais, em 2008. 
Mulheres da Paz - 0 projeto capacitara mulheres lideres das comunidades 
em temas como etica, direitos humanos e cidadania, para agirem como 
multiplicadoras do Programa, tendo como incumbencia aproximar os jovens 
com os quais o Pronasci trabalhara. 
Protejo - Jovens bolsistas em territ6rio de descoesao social agirao como 
multiplicadores da filosofia passada a eles pelas Mulheres da Paz e pelas 
equipes multidisciplinares, a fim de atingir outros rapazes, movas e suas 
familias, contribuindo para o resgate da cidadania nas comunidades. 
Sistema Prisional - A cria9ao de mais de 40 mil vagas no sistema 
penitenciario do pais atendera a publicos especificos. Os jovens entre 18 e 
24 anos terao unidades prisionais diferenciadas. 0 objetivo do governo 
federal e separa-los por faixa etaria e natureza do delito e impedir aqueles 
que cometeram pequenas infra96es de se contaminarem pela influencia dos 
lideres do crime organizado. Alem disso, as mulheres apenadas tambem 
terao assistencia, como bervario e enfermaria. A reestrutura9ao do sistema 
prisional envolve a96es que visam a qualificavao de agentes penitenciarios 
e a formavao profissional de presos. 
Plano Nacional de Habita9ao para Profissionais de Seguranva Publica - A 
categoria tambem podera contar com o Plano Nacional de Habita9ao para 
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Profissionais de Seguranc;a Publica, com o apoio da Caixa Economica 
Federal. Serao disponibilizadas unidades populares para servidores de 
baixa renda, que recebam ate quatro salarios mfnimos e a cartas de credito 
para a compra da casa propria, no valor de ate R$ 50 mil, para aqueles que 
recebam ate R$ 4,9 mil. 
Ministerios e Secretarias Parceiras - Algumas ac;oes previstas no Pronasci 
sao fruto de parcerias com ministerios e secretarias. 0 Pronasci agira em 
conjunto como Programa de Acelerac;ao do Crescimento (PAC) nas regioes 
em que houver obras de urbanizac;ao para recuperac;ao de espac;os urbanos 
e melhoria da infra-estrutura nas comunidades. Outro exemplo e a parceria 
firmada com a Secretaria Nacional Anti-Drogas, da Presidencia da 
Republica, que ampliara, com o Pronasci, o atendimento do Viva Voz, 
projeto ja existente que visa orientar jovens e famflias em relac;ao as 
drogas.(BRASIL, MJ, 2010) 

Urn plano de grande monta que visara, na area de seguranc;a, atingir nao s6 

a estrutura do setor, mas as causas sociais que propiciam a criminalidade e 

obstaculizam o desenvolvimento. 

Segundo o Ministerio da Justic;a, ate janeiro de 2010, 20 municipios 

brasileiros aderiram ao PRONASCI. 

Brasilia, 25/01/2010 (MJ)- Mais 20 municfpios brasileiros formalizam nesta 
terc;a-feira (26) a entrada no Programa Nacional de Seguranc;a Publica com 
Cidadania (Pronasci), do Ministerio da Justic;a (MJ). A assinatura dos termos 
de adesao acontece as 1 Oh30, em Brasilia. 
A escolha desses municfpios foi feita apos realizac;ao de uma pesquisa 
sabre o indice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) encomendada pelo Ministerio 
da Justic;a. Desenvolvido pelo Forum Brasileiro de Seguranc;a Publica, o 
estudo identificou as regioes onde os adolescentes estao mais 
desprotegidos e expostos a violencia. 
Entre as principais conclusoes esta o fato de que municfpios distantes das 
regioes metropolitanas precisam fortalecer a rede de protec;ao aos jovens 
para evitar que eles sejam vftimas ou autores de atos violentos. 
Com a adesao ao Pronasci as prefeituras podem apresentar projetos de 
prevenc;ao e combate a violencia para serem financiados pelo Ministerio da 
Justic;a. 0 investimento em cada cidade dependera do numero de propostas 
aprovadas. 
Como contrapartida, os municfpios devem cumprir algumas condic;oes, 
como a criac;ao de urn Gabinete de Gestao lntegrada Municipal em 
Seguranc;a Publica (GGI-M} e a implementac;ao de urn plano municipal de 
seguranc;a. 0 GGIM reline representantes das forc;as de seguranc;a (polfcias 
civil, militar, bombeiro, guarda municipal, secretaria de seguranc;a publica) e 
de outras instituic;oes envolvidas com o tema, alem da sociedade civil, para 
discutir propostas e avaliar o andamento das ac;oes do Pronasci na 
regiao.(BRASIL, MJ, 2010) 
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Dentre os objetivos do PRONASCI, esta o de melhorar a formagao do 

policial e, para isso o PAC preve a Bolsa Formagao, voltada a Policiais Federais, 

estaduais e municipais. 

Porem, tal bolsa nao e indiscriminadamente distribuida. 0 Ministerio da 

Justiga preve condigoes para que OS policiais possam habilitar-se a bolsa. 

Antes de tudo, o estado deve aderir ao projeto, como se pode ver na 

declaragao do site do Ministerio da Justiga. 

0 Projeto Balsa Formayao foi criado no ambito do Programa Nacional de 
Seguranya Publica com Cidadania (Pronasci). E destinado a qualificayao 
profissional dos profissionais de seguranya publica e justiya criminal, 
contribuindo em sua valorizayao e o conseqOente beneficia da sociedade 
brasileira. 0 Projeto e amparado pela Lei n° 11.530, de 24 de outubro de 
2007, alterado pela Lei n° 11.707 e regulamentado pelo Decreta n° 6.490, 
ambos de 19 de junho de 2008, este ultimo alterado pelo Decreta de n° 
6.609, de 22 de outubro de 2008. Ele integra as ayoes do Pronasci na 
construyao coletiva de urn novo paradigma de seguranya publica entre 
Governo Federal, os Governos Estaduais e os Governos Municipais. Para 
participar do Projeto Balsa Formayao o estado deve aderir ao Projeto, que 
sera efetivado pela transferencia direta de renda. Alem disso, tera direito a 
receber o beneficia todos os profissionais dessas areas que atenderem as 
condiyoes estabelecidas pelo Ministerio da Justiya. 0 Ministerio da Justiya 
criou urn canal de denuncias e atendimento do Projeto Balsa Formayao a 
fim de monitorar o cumprimento das condicionalidades dos profissionais 
beneficiados. (BRASIL, MJ, s/d) 

A seguranga publica, no Brasil, atualmente, senao em descredito, tern 

deixado a desejar, pois as politicas aplicadas a este setor se tern orientado pelo 

confronto direto aos criminosos que, cada vez mais bern organizados e armadas, 

tambem desenvolvem suas politicas de ataque/defesa, nota-se que o que ocorre e o 

enfrentamento da consequencia, nao sendo atacado o problema nas suas causas 

basicas que, via de regra, estao na educagao e nas condigoes socioeconomicas. 

Portanto, nao basta que se enfrentem os delinquentes atuais, demonstrando 

supremacia - que nem sempre ha - e deixando que estes enfrentados formem os 

criminosos de amanha, enquanto o sistema preocupa-se em aumentar o contingente 

policial de amanha. Aumente-se o contingente de educadores e de trabalhadores, 

ofertando mais vagas de emprego digno. 
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Sabe-se que o delinquents esta mais afoito, pais sabe que pode ter urn 

enfrentamento com paridade, senao em superioridade, com os 6rgaos de seguranga 

publica mal equipados e mal treinados. lnumeros sao os casas de ataques a 

unidades da policia, par exemplo, no Rio de janeiro. 

A cidade do Rio de Janeiro tern se notabilizado pela ocupayao de territ6rios 
por grupos armados, onde o estado tern muitas dificuldades de se 
estabelecer. Via de regra, a estrategia tern sido a do confronto atraves de 
escaramu9as, realizado de forma pontual, descontinuada e sem 
complementaridade com outros tipos de ayoes. Alem de ineficaz, essa 
forma de enfrentamento produz numero elevado de vitimas, inclusive entre 
a popula9ao civil local, contribuindo com grande sentimento de hostilidade e 
ressentimento em relayao a policia. (ZILLI; BEATO, 2009, p. 1) 

lsso demonstra a audacia crescenta dos criminosos que ja nao tern o menor 

receio de buscar o confronto com os profissionais da seguranga publica. 

Tem-se, atualmente, urn quadro de seguranga publica no Brasil que inspira 

mudangas e busca de solugoes. Analisando tais necessidades e fundamentando-se 

em estudos como o que se descreve no PRONASCI, o governo brasileiro busca 

solucionar os problemas sociais e, dentre estes as questoes sociais que envolvem 

as policias que tambem sao formadas par cidadaos que merecem, querem e 

buscam seguranga, como qualquer outro cidadao, em todos os seus setores de 

atividade. 

Portanto, pelo exposto, nota-se que sao muitos os problemas de seguranga 

publica no Brasil, porem o Estado tern investido macigamente neste setor, adotando 

medidas que a curta prazo solucionam parte do problema e a Iongo prazo terao 

efeitos maiores, mais eficientes e eficazes. 

As medidas adotadas sao dirigidas a todos os setores, incluindo educagao, 

treinamento, reaparelhamento e outras necessidades que se mostram no setor de 

seguranga publica, inclusive com a preocupagao pelas condigoes socioeconomicas 

das populagoes. 
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2.6 CONTEXTO SOCIAL E SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL 

De ha poucos anos o Brasil comec;ou a se preocupar com a educac;ao de 

seu povo. Ate algumas decadas atras o analfabetismo era de proporc;oes que 

inspiravam cuidado e, alguns educadores, preocupados com tal situac;ao, buscaram 

conscientizar, nao s6 os governantes, mas o povo, em geral, da necessidade de 

educar bern. 

0 contexto social que vivemos, ainda inspira muitos cuidados e demanda 

politicas sociais de inclusao, razao do PAC, para que o povo tenha uma melhor 

condic;ao social visto que indubitavelmente, sem educac;ao nao se ha de promover 

mudanc;as sociais. 

Referindo-se a educac;ao, Cardoso (1995, p. 47), diz que "ela e 

essencialmente uma abertura para incondicional e permanente para o novo, para as 

infinitas possibilidades de realizac;ao do ser humano". 

Raciocine: urn pals onde cada habitante recebe em media US$ 3.000 por 
ano e produz riqueza econOmica proxima a do Canada, na9ao de Primeiro 
Mundo, deve ter !ndice de criminalidade muito menor do que urn outro, 
miseravel, que gera 65 vezes menos riqueza e tern renda por habitante 
abaixo de US$ 500? A resposta e nao. 0 Brasil, o primeiro pals do exemplo 
acima, tern, proporcionalmente a popula9ao, 10 vezes mais homic!dios por 
ano do que Gana, o pars pobre. A principal causa da criminalidade nao esta 
na pobreza em si, mas na disparidade entre ricos e pobres num mesmo 
Iugar. E. isso que explica, segundo especialistas em seguran9a publica de 
varios parses, porque a sociedade brasileira tern a maior media de 
homic!dios do mundo, entre os parses que nao estao em guerra ou sofrendo 
com guerrilhas. 0 Brasil detem tambem o titulo de campeao mundial da 
desigualdade social, conferido pelo Banco Mundial, que divulgou estudo no 
mes passado informando que, aqui, os 20% mais ricos concentram 32 
vezes mais renda do que os 20% mais pobres. Cresce a desigualdade e 
cresce a violencia. Na Grande Sao Paulo, por exemplo, a taxa de 
homic!dios anual por grupo de 100 mil habitantes aumentou 83% entre 1984 
e os primeiros meses de 95. 0 n!vel de desigualdade social e uma das 
poucas causas da criminalidade que podem ser quantificadas. Tabela feita 
pela Folha, com alguns parses que possuem estatrsticas sabre homic!dios, 
demonstra que, quanta maior a desigualdade social, maior a violencia. 
Outros fatores, como racismo, alcoolismo, drogas, facilidade de comprar 
armas e o baixo indice de escolaridade tambem pesam e agravam o 
problema. Mas o fato e que as cidades mais violentas do planeta tern como 
caracter!stica comum a desigualdade acentuada entre ricos e pobres. 
(Amaral, 1995, s/p) 
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A citagao acima demonstra a situagao do Brasil na decada de 1990 e que, 

pelo ja exposto, nao mudou muito. Grifa-se "baixo indice de escolaridade" para 

chamar a atengao para a educagao, pois acredita-se que possa ser medida 

amenizadora, senao saneadora, para os fatores enumerados pelo autor. 

Portanto, percebe-se a necessidade da educagao, em urn plano como propoe 

o governo brasileiro: Essa educagao nao deve ser vista apenas como a chamada 

educagao formal, na escola e para os jovens, mas, sim, uma educagao holistica que 

vise a todo o povo, incluindo-se as policias que devem ser reeducadas para a 

consciencia de servir e proteger, objetivo este do PRONASCI, do qual se relata 

adiante. 

A educagao, com relagao a criminalidade, e uma das mais vantajosas e 

eficientes medidas preventivas que se pode implantar, e sabido que muito da 

criminalidade advem de condigoes socioeconomicas baixas, formando-se, assim, urn 

circulo vicioso que leva o jovem, com pouca instrugao a ser alijado do mercado de 

trabalho ou, quando absorvido por este, o e com salarios tao insignificantes que nao 

lhes permitem, de acordo com a Constituigao Federal, em seu Artigo 7°, lnciso IV: 

IV - salario minima , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais basicas e as de sua familia com 
moradia, alimentagao, educagao, saude, lazer, vestuario, higiene, transporte 
e previdencia social, com reajustes peri6dicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculagao para qualquer tim; 

Obviamente, o salario minimo vigente nao permite esse atendimento de que 

trata a Constituigao Federal, a educagao, via de regra, e relegada por estes jovens, 

cujo salario nao permite a sua frequencia a escola e, em muitos casos, vendo 

possibilidade de maior retorno financeiro no crime, a ele se entregam. Nesta vida de 

crime, a educagao e relegada por nao acreditarem ser necessaria e, assim, o circulo 

se fecha e se realimenta. Portanto, educagao para todos e essencial. 
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Tal complexidade evidencia, no entanto, que esse e urn desafio que deve 
ser enfrentado coletivamente. Ao Estado, em seus diversos nfveis, cabe 
garantir direitos per meio da implementa9ao de polfticas publicas eficientes 
nos resultados, eficazes na gestae des recursos publicos e em 
conformidade com as normas que regem nosso ordenamento jurfdico. Da 
mesma maneira, o envolvimento e a mobiliza9ao da sociedade no processo 
de reversao desse quadro grave mostram-se como a unica estrategia capaz 
de produzir uma nova realidade de convivencia no territorio 
brasileiro.(CONSEG, 2009) 

Ainda, relacionando-se a questao da educa<;ao com as policias, cita-se 

Moraes, quando afirma que: 

As na96es desenvolvidas, no que concerne a seguran9a publica, 
contrastam com o Brasil per uma interpreta9ao historica, que nao escapa de 
uma constata9ao desalentadora, se continuar como esta. Apos muitos anos, 
estavam elas como hoje nos encontramos cada uma, dentro da sua propria 
realidade; adotaram perante a sociedade a transforma9ao das lnstitui96es 
atraves de uma mudan9a cultural e social focada no humanismo, como 
ponte de partida. Parte de seus policiais aquela epoca, como nos dias de 
hoje entre nos, era formada de homens cujas posturas inadequadas para 
lidar com numerosos problemas sociais e pessoais, repercutiam 
negativamente sobre o todo institucional. lsto e, o proprio contexte historico 
incentivava as distor96es do sistema. (MORAES, 2007, s/p) 

0 policial, como cidadao, deve ser reeducado como objetivo de prestar urn 

servi<;o de qualidade. 

Quanta a educa<;ao, na preven<;ao da criminalidade, diz Marcelos: 

A criminologia e uma ciencia que tern como fun9ao explicar e prevenir o 
crime , intervir na pessoa do delinqOente e avaliar os diferentes modelos de 
resposta ao crime, para cuja aplica9ao sao necessarias novas profissoes: 
psicologo, assistente social, criminologo , educador". (ALBERGARIA, 
1999,p.19 Apud MARCELOS, 2009). 

Note-se, entao, que, dentre os profissionais citados pela autora, incluem-se 

psic61ogos e educadores, tornando, mais uma vez, patente a importancia da 

educa<;ao na preven<;ao da criminalidade, conforme ja se propugnou. 
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2.7 A QUESTAO SOCIAL DA SEGURANQA PUBLICA NO BRASIL 

Muito se tern discutido, por todo o pais, a respeito da questao social do 

crime, considerando-se, possivelmente, as causas sociais e atribuindo-se, em maior 

parte, a ocorrencia da criminalidade massiva as zonas de menor poder aquisitivo, 

como as favelas, por exemplo. 

No Brasil, ao mencionar-se o termo favela, instintivamente ja se pressupoe 

local com total falta de seguran<;a, dominado principalmente pelo trafico. 

A questao das fontes de dados para analise da criminalidade no Brasil 
sempre foi tema bastante controverso. lsto porque, ao contrario de paises 
como Estados Unidos e Canada, o Brasil nao conta com urn organismo 
federal responsavel pela coleta e organiza~ao destas informa~oes de tal 
forma que os cidadaos possam avaliar, nao apenas o comportamento da 
criminalidade ao Iongo do tempo, mas, sobretudo, em que medida as 
institui~oes que compoem o sistema de justi~a criminal sao eticientes em 
sua missao de detectar a ocorrencia de urn delito e processa-lo de acordo 
com os conceitos de democracia e cidadania.(RIBEIRO, 2007) 

A informa<;ao e a base para qualquer a<;ao que se pretenda para solucionar 

urn problema, e a criminalidade, no Brasil, parece chegar a niveis preocupantes, 

apesar de o governo investir, como no caso ja relatado do PAC, bilhoes de Reais em 

pessoal, treinamento, equipamentos e, enfim, politicas que tentam reduzir ou 

minimizar a questao. 

Os dados coletados pelas policias civis e militares, em seus boletins de 

ocorrencia, sugerem que nao os tornam passiveis de, com eles, levantar-se urn real 

panorama do que ocorre no pais em termos de criminalidade, visto que sao dados 

que denotam apenas a mortalidade, sem que sejam acompanhados de dados 

adicionais que levem a urn resultado consistente. 

Ainda, Ribeiro demonstra, utilizando como exemplo de dados graficos de 

Belo Horizonte, esta questao, como se pode ver na ilustra<;ao 1. 

Os dados sao extraidos das informa<;oes da policia militar, policia civil e SIM 

Sistema de lnforma<;oes Sobre Mortalidade do Ministerio da Saude.(RIBEIRO, 

2007) 



Grafico 1- Mortalidade das policias civile militar e do SIM- Belo Horizonte 
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Fonte: (RIBEIRO, 2007) 

38 

Portanto, a falta de informac;oes e uma das causas do desconhecimento das 

raizes do crime no Brasil e da sua expansao, da qual a populac;ao sente apenas os 

efeitos, sem a informac;ao da realidade que leva a este estado de coisas. 

A cidade do Rio de Janeiro, par ser talvez uma das mais visadas pelo 

proprio Brasil e pelo mundo, par sua fama turistica, parece ser referencia quando se 

fala em crime. 

A atuac;ao da policia, nos ultimos anos, tern sido mais efetiva, mas par si s6 

nao da conta de reprimir a criminalidade, tendo sido necessaria, como de 

conhecimento publico, utilizar contingente do Exercito para que parte da 

criminalidade fosse reprimida, o que para muitos, nao tern resolvido o problema com 

eficacia. 

No grafico 2, pode-se ver a evoluc;ao da criminalidade na cidade do Rio de 

Janeiro no periodo compreendido entre 1991 e 2008. 
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Nota-se, no grafico, o aumento da criminalidade no decorrer dos dezesseis 

anos a que se referem os dados, chegando ao nivel da insuportabilidade, por parte 

da populagao. 

Parte da populagao brasileira vive em condigoes economicas desfavoraveis, 

situagao esta gerada pelo desemprego e baixos salarios, o que torna baixo o poder 

aquisitivo do brasileiro; associando-se tais fatores a uma educagao deficients, o que 

produz cidadaos nao conscientes dos direitos e deveres que lhe sao inerentes, tem

se o terreno fertil para o desenvolvimento da criminalidade e sua potencializa<;ao. 

lnvestimentos estrategicos na educa~ao rendem frutos 
para a Seguran~a Publica. Explico: nos Estados Unidos, 70% dos 
jovens terminam o segundo ciclo. Os trinta por cento nao chegam Ia 
contribuem desproporcionalmente para a criminalidade. Harlow, em 2003, 
demonstrou que 75% dos detentos em prisoes estaduais nao terminaram o 
segundo ciclo. 

Portanto, presume-se que a falta de investimentos na educa<;ao, seja um 

dos fatores contribuintes para o aumento da criminalidade, em aspecto causal social. 

A educagao e fator imprescindivel para a formagao do ser humano em sua 

integralidade e para a ascensao social. Em faltando esta educa<;ao, como e o caso 
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de muitas regioes do nosso pais, principalmente as regioes mais pobres e, nas 

grandes cidades, os bolsoes de pobreza, geralmente instalados nas periferias das 

cidades, a precariedade da educa9ao, muitas vezes faz com que falte, a parte 

destas populayoes, mormente aos mais jovens, cuja personalidade nao esta 

totalmente formada, condi9oes dignas de trabalho, fazendo com que a vida destes 

jovens se torne mais dificil. 

Tais fatores sao aproveitados, par exemplo, par traficantes para induzirem 

estes jovens ao crime, acenando-lhes com possibilidades financeiras as quais nao 

sao alcan9adas pela falta de educa9ao formal e moral, fazendo com que estes 

jovens enveredem pela senda do crime, da qual e, depois, extremamente dificil 

afastar-se. 

Acabam, pois, tornando-se mais ainda refems da dinamica social de grupos 
que possuem praticas pr6prias que se distanciam da tradic;ao da 
comunidade social a que pertencem. Fecha-se o ciclo para a formac;ao 
impr6pria, posto que nao crftica, ou inadequada, uma vez que permite 
condutas marginais acompanhadas ate mesmo atividades 
criminosas.(IBAIXE JUNIOR, 2009) 

Entao e necessaria que se invista, maci9amente, na educa9ao, buscando 

orientar os jovens, de todas as classes, a urn caminho que lhes confira estabilidade 

moral, educa9ao profissional e estabilidade social, para que, assim, possam avaliar 

as condi9oes que lhe imporia a vida criminosa e lhes permita, como escolha, uma 

vida de cidadao util a sociedade, inclusive invertendo a questao: ao inves de ter-se 

mais urn criminoso nas ruas, ter-se-a mais urn cidadao preocupado e colaborando 

com a seguran9a desta sociedade. 

Nota-se que, dentre as diversas raizes da criminalidade, possivelmente, nao 

s6 no Brasil, mas como em outros paises, esta a questao social, com suas origens 

na educa9ao. 
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3 CONCLUSAO 

Conclui-se o presente estudo referente a seguranc;a publica no Brasil, 

considerando-se que, sob a 6tica constitucional, esta seguranc;a e de direito 

assegurando pela Constituic;ao Federal de 1988, e dever do Estado promove-la. 

Porem, pelas questoes neste trabalho tratadas, percebe-se que o Estado se 

ve impotente diante do crescimento da criminalidade e a sua evoluc;ao, formando-se 

urn quadro que, nao raras vezes, e permeado pela impunidade, pelo despreparo de 

profissionais da seguranc;a publica; pela falta de recursos, materiais, pessoais e 

financeiros para esta area, o que redunda em urn servic;o nem sempre bern 

prestado, o que leva a concluir que, a rigor, o Estado nao tern respeitado o que reza 

a Constituic;ao, com relac;ao ao direito a seguranc;a publica, por parte da populac;ao. 

Tal desrespeito se contrapoe a medida que sao adotadas para que este 

quadro evolua como exemplificado no decorrer do estudo, com relac;ao ao PACe, 

mais especificamente ao PRONASCI, que visa, primordialmente, reduzir a 

criminalidade por meio de uma politica de fornecimento de mais recursos aos 6rgaos 

encarregados da seguranc;a publica, proporcionando mais preparo aos profissionais, 

incentivando-os, reaparelhando estes 6rgaos e melhorando as condic;oes de 

trabalho para a repressao e prevenc;ao da criminalidade. 

Ao analisar-se o contexto social e relaciona-lo a seguranc;a publica, no Brasil 

nota-se que ha urn vies social na criminalidade, que esta arraigada na educac;ao, a 

qual deve ser priorizada, para que se possa combater a criminalidade antes do seu 

nascimento, por meio da formac;ao de cidadaos conscientes de direitos e deveres e, 

tal formac;ao deve ter vistas ao ser humano como urn todo, proporcionando, assim, 

condic;oes para que este cidadao possa exercer sua func;ao, na sociedade, dentro 

dos limites da moralidade e dos bons costumes, sendo, entao, mais urn a nao 

enveredar pelo crime, mas a evita-lo e contribuir na formac;ao de outros cidadaos. 

A Constituic;ao Federal de 1988, criando as policias e guardas municipais, 

alcanc;a uma profundidade excelente do servic;o publico, somando-se a outros 

6rgaos que atuam na seguranc;a publica, assegurando uma estrutura altamente 

competente e especializada em cada uma de suas atribuic;oes, fazendo deste 
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servi9o publico urn arcabou9o de excelencia para que o povo brasileiro tenha 

garantido o seu direito constitucional a seguran9a publica, portanto, ha que ter, por 

parte do Estado, o cuidado de proporcionar elementos suficientes e eficazes, para 

que esta estrutura se torne, tambem, eficiente e eficaz, alem de efetiva. 
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