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RESUMO 

Desde a Idade Media ate os dias atuais, os preceitos dos Direitos Humanos sao 
discutidos e difundidos internacionalmente. A criagao da ONU e a Declaragao 
Universal dos Direitos Humanos sao marcos historicos determinantes para a 
formagao contextual e pratica dos direitos e garantias fundamentals. Atualmente, a 
abrangencia dos Direitos Humanos no ordenamento nacional e ampla, visualizada 
como meio de justiga social e protegao das liberdades individuals e politicas. O 
advento da Constituicao Federal de 1988 estabeleceu parametros divergentes entre 
os defensores dos Direitos Humanos e trouxe ao cenario nacional brasileiro uma 
cobranga social por politicas eficazes de Seguranga Publica. A discussao ganha 
espago na atualidade, sendo a Policia a entidade estatal de maior responsabilidade 
pela protegao da sociedade na esfera da seguranga nacional. A implantagao 
disciplinar dos Direitos Humanos nas corporagoes policiais so ocorreu recentemente, 
e ganha contornos cada vez mais fortes devido ao aumento do numero de 
execugoes sumarias, dos casos de tortura e dos autos de resistencia. O Poder 
Executivo como administrador do Estado - responsavel pela atuagao e condugao 
dos organismos responsaveis pela Seguranga Publica - corrobora com a 
criminalidade e constroi uma visao social descrente e apatica de boa 
governabilidade e protegao social. O presente trabalho monografico possui como 
objetivo primordial a exposigao teorica (e n3o-preconceituosa) do erro conceitual dos 
Direitos Humanos no ambito da Policia e a atuagao corrupta e violenta dos orgaos 
policiais, alem da discricionariedade do Poder Executivo e a influencia negativa da 
politica no atual quadro da Seguranca Publica do Brasil. 

Paiavras-chave: Direitos Humanos. Constituigao Federal. Seguranga Publica 
Nacional. 



ABSTRACT 

Since the Middle Ages to the present days, the precepts of Human Rights are 
discussed and disseminated internationally. The creation of the UN and the Universal 
Declaration of Human Rights are historic landmarks which determines contextual 
formation and practice of fundamental rights and guarantees. Nowadays, the scope 
of Human Rights in national planning is broad, and it is viewed as a means of social 
justice and protection of individual and political freedoms. The advent of the Federal 
Constitution of 1988 established parameters which differ among Human Rights 
defenders and it brought to a Brazilian national scene a social charging for effective 
public policies of public security. The debate is gaining ground nowadays, with the 
Police being the state authority most responsible for the protection of society in the 
sphere of national security. The deployment of Human Rights in the disciplinary 
police corps has only occurred recently and it gained an increasingly strong profile 
due to the increased number of summary executions, cases of torture and acts of 
resistance. The Executive Branch of the State as an administrator responsible for the 
performance and conduction of organisms responsible for Public Safety, 
corroborates with the crime and supports building a cynical and apathetic social 
vision of good governance and social protection. This monograph has as its primary 
objective the theoretical exposition and non-biased misconception of the Human 
Rights within the police, and corrupt and violent actions of the police, beyond the 
discretion of the executive branch and the negative influence of politics on the 
current context of Public Safety in Brazil. 

Keywords: Human Rights. Federal Constitution. National Public Safety. 
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INTRODUQAO 

O presente trabalho monografico tern como escopo principal a analise acerca 

dos Direitos Humanos e como o Estado atua no ambito da Seguranga Publica, a 

existencia de instrumentos de protegao dos direitos humanos no ordenamento 

interno e no direito internacional e a real necessidade de aplicar internamente os 

preceitos desses instrumentos legais e constitucionais. 

A promulgagao da Declaragao Universal dos Direitos Humanos e o 

surgimento da ONU contribuiram de forma preponderante para a consolidagao dos 

Direitos Humanos na esfera internacional. O reconhecimento da capacidade juridica 

de cada ser humano no direito internacional equipara-se, deste modo, com a 

centralizagao dos Direitos Humanos na esfera juridica mundial em desenvolvimento. 

De modo obvio, tendo em vista que, a opressao vivida pelo ser humano, atraves dos 

poderes politico e economico, e a destruigao em massa de vidas durante as duas 

Guerras Mundiais, por exemplo, abriu caminhos para que a dignidade humana fosse 

reconhecida, ao menos, juridicamente. 

Tendo por base um regime politico, seja ele menos ou mais liberal, nao se 

pode conceber que haja imposigao de praticas e preceitos de direitos humanos de 

um tipo ou de outro. 

Os Direitos Humanos aplicados a Seguranga Publica, tern por objeto o 

estabelecimento de articulagoes programaticas entre as garantias penais (enquanto 

garantias de direitos humanos) e a atuagao do Estado no ambito do Poder Executivo 

e Judiciano. 

A incidencia cada vez mais frequente da violencia nas cidades brasileiras e 

dos casos de execugoes sumarias, alem do aumento gradual dos autos de 

resistencia realizados por policiais, preponderantemente relacionadas a populagao 

mais carente e de cor negra, indicam de modo expressivo, que a escolha por 

politicas de repressao e de confronto direto com a criminalidade e uma opgao 

politica, e nao puramente tecnica. As duras condutas policiais demonstram a 

intolerancia do governo e da propria sociedade frente ao crime, que em parte aceita 

que as consequencias de tais politicas, embora violem os Direitos Humanos. 
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Ao longo da historia tambem se buscou construir formulas que explicassem 

as relacoes entre ordem juridica, o poder discricionario do Estado e a aplicabilidade 

de meios violentos para o desenvolvimento do Estado Democratico de Direito, 

principalmente no seculo XX, quando houve a materializagao em politicas publicas 

de reformas juridicas voltadas para o desenvolvimento. 

Atraves da analise do conceito de Seguranga Publica e da sua correlagao 

existente com o Poder Executivo, o Judiciario e a Policia, que se pretende, no 

presente estudo, analisar se a ordem juridica (legal e constitucional) regula e 

garante a protegao dos Direitos e Garantias Fundamentals no processo de 

desenvolvimento da seguranga nacional e do controle da violencia e da 

criminalidade. A partir de entao, se passara a analise da legislagao penal brasileira, 

atualmente em vigor e da proposta dos orgaos responsaveis pela protegao da 

sociedade, que se vislumbra, buscando entender quais os meios tecnicos e legais 

de desenvolvimento de politicas publicas eficazes no combate do crime e preservar 

os direitos inerentes do ser humano. 

No tocante a metodologia aplicada no trabalho monografico, partiu-se da 

analise qualitativa do problema, com o auxilio da pesquisa bibliografica e aplicada. O 

metodo de abordagem foi o dedutivo, fazendo-se ainda, uso do metodo historico e 

hermeneutico. A selegao de material bibliografico foi realizada no inicio da produgao 

do trabalho, para o desenvolvimento da abordagem proposta. 

Quanto a divisao, a primeira parte aborda a formagSo dos Direitos Humanos, 

elencando os pontos primordiais historicos de sua formagao, e ainda, o 

posicionamento do STF e da Carta Magna de 1988 no tocante a internacionalizagao 

dos Direitos Humanos no ambito do direito interno, alem da analise do poder 

territorial dos Estados e as violagoes de direitos humanos. 

A segunda parte explora a correlagao existente entre a Seguranca Publica e 

os Direitos Humanos, na esfera nacional e internacional. Analisando esta estreita 

relagao no tocante a Constituigao e a Policia, alem da analise conceitual e pratica do 

Poder de Policia e do controle da violencia no Brasil. 

Na ultima parte, a abordagem voltou-se especificamente para o cenario 

brasileiro, analisando a Seguranca Publica no Brasil e a principal entidade estatal 

responsavel pela seguranga nacional, a Policia. Para finalmente, tracar possiveis 

solugoes e diregoes viaveis no corpo policial e no combate eficaz da criminalidade. 
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1 REFLEXOS DA INTERNACIONALiZAQAO DOS DIREITOS HUMANOS NO 
AMBITO DO DIREITO INTERNO 

Os Direitos Humanos sao de grande importancia para a comunidade 

internacional e tambem reflete no ordenamento interno dos paises que agregam 

suas posturas e direcionamentos. Ocorre entao, a necessidade de se estabelecer 

um criterio de realizar a coexistencia entre a ordem juridica nacional e internacional. 

1.1 A ONU E AS TEORIAS MONISTA E DUALISTA 

A criacao da ONU (Organizagao das Nacoes Unidas) em Outubro de 1945, 

apos a segunda guerra mundial e a elaboracao da Declaracao de Direitos Humanos, 

em 1948, e baseando- se nesta, a elaboragao do Tratado Internacional dos Direitos 

Civis e Politicos e o Tratado Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e 

Culturais foram decisivos para uma real internacionalizacao dos direitos humanos. 

Registra- se outros dois momentos de relevante importancia que contribuiram para a 

universalizacao dos direitos humanos no mundo, como a Declaracao de Virginia 

(1776) e a Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao (1789), apesar de nao 

representarem um preceito universal, contribuiram de forma significativa para uma 

inicializacao dos direitos humanos no ambito juridico. 

Registra Sampaio (2004, p. 246): 

O reconhecimento e a protegao dos direitos humanos, sobretudo a partir do 
termino da Segunda Guerra Mundial, passaram a exigir respostas 
internacionais que transformaram o velho direito internacional interdinastico 
e interestatal em um Direito tambem reconhecedor da subjetividade juridica 
do indivfduo. 

A Carta da ONU e principal documento que ganhou espago na esfera mundial 

tratando dos direitos humanos e contribuiu efetivamente para que os direitos 

humanos ganhassem espago no mundo. 
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Tais documentos se apresentavam de modo muito vago, mas se deve 

reconhecer a importancia dos mesmos para difundir os preceitos dos direitos 

humanos no contexto mundial, como a Declaragao e Programa de Agao de Viena, 

outorgada em 1993, na sua segunda Conferencia, globalizando os direitos humanos 

e acentuando os principios da interdependencia, da universalidade e indivisibilidade. 

£ o que se observa na redagao do artigo 5.° desta declaragao: 

Todos os direitos humanos s3o universais, indivisiveis, interdependentes e 
inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 
humanos de forma global, justa e eqiiitativa, em pe de igualdade e com a 
mesma enfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser 
levadas em considerag§o, assim como diversos contextos hist6ricos, 
culturais e religiosos, e dever dos Estados promover e proteger todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus 
sistemas politicos, econdmicos e culturais. 

Nesse contexto, foram criados mecanismos nao-convencionais e 

convencionais de supervisao dos direitos humanos. 

Estabelecer uma conexao entre a ordem interna e direito internacional exige 

muita disciplina, devido a complexidade do tema. O topico de maior discussao se 

concentra em entender quando a norma interna prevalecera sob o ordenamento 

internacional. Na busca pela resolucao desta problematica, no fim do seculo XIX, 

duas importantes correntes doutrinarias foram criadas: a concepgao dualista e a 

monista. 

As teorias dualista e monista se centram na adequagao dos tratados 

internacionais no ambito do direito interne Para os monistas a discussao resume-se 

a uma fusao do ordenamento interno e os preceitos internacionais, formando uma 

materia unica. Em se tratando do ordenamento juridico interno adequar-se a uma 

politica de ordem internacional, estaria o Estado fazendo uso direto de sua 

soberania, esta devendo ser notadamente reconhecida pelo ordenamento 

internacional. Os entes ou os individuos subordinados ao Estado tambem devem ser 

submetidos aos preceitos internacionais. Nesse contexto, em defensa da teoria 

monista, preleciona Boson (2000, p. 137): 
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As concepcSes monistas defendem o princfpio da unidade entre Direito 
internacional e Direito interno, como um bloco unico de regras juridicas, 
integradas num vasto sistema normative Nao ha duas normas juridicas 
estanques - como afirmam os dualistas -, cada uma vaiida exclusivamente 
na sua 6rbita, mas num s6 mundo juridico, coordenado, eficaz, regendo o 
conjunto das atividades sociais dos individuos e das coletividades. 

Para os adeptos da teoria dualista o que se registra e uma separacao 

absoluta entre o ordenamento internacional e o interno. Essa argumentagao centra-

se na ideia de que as relacoes entre os Estados sao reguladas pela ordem 

internacional, sendo o Estado responsavel apenas pelos individuos que o compoe. 

A adocao dessas correntes como fonte unica no estudo das duas ordens 

juridicas, sofre muitas criticas. Para alguns doutrinadores e estudiosos essas fontes 

s3o insuficientes para um estudo completo e profundo, devido a complexidade do 

tema. 

A aplicacao e efetivacao dos direitos humanos ainda e um desafio, no 

entanto, tal problematica deve ser encarada de modo atual, exigindo esforcos 

maiores no Brasil e em todo mundo, objetivando alcanga-las em todos os angulos. 

1.2 DIREITOS HUMANOS E CONSTITUIQAO FEDERAL 

No cenario brasileiro, a Declaragao Universal dos Direitos Humanos datada 

em 1948, influenciou positivamente a Constituigao de 1988. Seus preceitos foram 

decisivos para a adequagao de principios juridicos fundamentals. 

Entende a importancia da criagao deste diploma legal, Mondaini (2008, p. 116): 

Nao foram poucas as conquistas advindas com a promulgagao da 
Constituigao Federal de 1988. Chamada pelo presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte, o deputado federal Ulysses Guimaraes, de 
"constituigao cidada", a nova Carta Magna representa a consolidacao no 
piano legal da nova ordem democratica afirmada gradualmente no pais. 
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O dispositivo protetor aplicado pela constituigao no que se refere aos direitos 

humanos, reconhecido na clausula petrea, texto do artigo 60, paragrafo 4°, IV da 

CF/1988 que preleciona: 

Art. 60. A Constituigao podera ser emendada mediante proposta:...[omissis] 
§ 4° - NSo sera objeto de deliberacao a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e peri6dico; 
III - a separacao dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuals. 

Verifica-se de modo claro que o diploma constitucional brasileiro protege 

taxativamente as garantias e direitos fundamentals, tornando-os intocaveis quando 

associado a legislagao. Neste raciocinio pode-se identificar a Constituigao Federal 

de 1988, como a carta constitucional brasileira mais harmoniosa e reconhecedora 

dos Direitos Humanos, adaptando em seu texto principios fundamentals, 

introduzindo- os no apogeu da ordem juridica patrio. 

Na visao de Jayme (2005, pg.117), destaca: 

A protegao dos direitos humanos requer que os atos estatais que os afetem 
nao permanegam sob arbitrio do poder interno, mas que estejam rodeados 
por um conjunto de garantias que objetivam preservar a inviolabilidade da 
liberdade e da dignidade do ser humano para alem das fronteiras estatais. A 
democracia representa a garantia maior, uma vez em que os estados 
democraticos o direito imp6e limitagdes legltimas ao exercicio do poder, 
atraves da Constituigao. 

Encontram-se ainda, no rol dos artigos constitucionais que refletem a 

aplicabilidade dos direito humanos no ambito do ordenamento juridico brasileiro, os 

paragrafos 1° e 2° do artigo 5°, que assim dispoe: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 

inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 

propriedade, nos termos seguintes: 
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§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tern 

aplicac3o imediata. 

§ 2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituic3o n§o excluem 

outros decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte. 

Reconhece a forca constitucional desse artigo, com uma ressalva para o 

poder publico como responsavel maior pela aplicacao e reconhecimento dos direitos 

humanos, como destaca Amaral Junior (1999, p. 35). 

O artigo 5(2) da ConstituicSo Brasileira vigente, que abre um campo amplo 
e fertil para avancos nessa area, parece ainda esquecido dos agentes do 
poder publico, mormente do poder judiciario. Se maiores avancos n§o se 
tern logrado ate o presente, nesse dominio de protec3o, n§o tern sido em 
raz3o de obstaculos juridicos - que na verdade n§o existem - mas antes da 
falta de vontade do poder publico de promover e assegurar a proteccio dos 
mais fracos e vulneraveis. Tal vontade, ao seu turno, s6 se manifesta com 
vigor no seio de sociedades nacionais imbuidas de um forte sentimento de 
solidariedade humana, sem o que pouco logra avancar o direito. 

Dentre os estudiosos e aprofundadores do assunto, Dallari (2003, p.61), 

afirma: 

[...] se a Constituic§o distinguiu os tratados de Direitos Humanos, o fez para 
assegurar-lhes uma condicao mais relevante no quadro da hierarquia das 
normas juridicas vigentes no Brasil do que aquela reconhecida para o 
restante das normas convencionais [...]. 

A proposito, observa Goncalves (2008, p. 675): 

£ que a teoria da paridade entre o tratado internacional e a legislac3o 
federal infraconstitucional n§o se aplica aos tratados internacionais de 
direitos humanos, que se revestem de carater especial, distinguindo 
dos tratados comuns. 



17 

Afinal, o que se observa ao efetuar a leitura dos preceitos constitucionais, e 

que a Constituigao de 1988 empregou um piano misto de interacao entre o direito 

interno e os tratados internacionais. Um mecanismo de congregar de modo imediato 

assuntos relativos aos direitos humanos e fundamentals e um segundo mecanismo 

mediato para tratados convencionais. 

Desse modo, o texto constitucional discorre sobre as garantias fundamentals, 

atribuindo-lhes carater de clausula petrea, que seriam aquelas em que o legislador 

nao podera modifica-la ou retira-la em momento posterior. Os direitos humanos 

estao centralizados na esfera dos direitos fundamentals constitucionais, nao 

podendo sofrer modificagoes atraves de emenda a Constituigao. No contexto da 

internacionalizagao dos direitos humanos na ordem interna brasileira, verifica-se a 

dignidade humana como valor primordial e peculiar, como aduz o artigo 1.°, inciso III, 

da CF/88: 

Art. 1. A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democratico de direito e tern como fundamento: 
III - a dignidade da pessoa humana: 

A recente Emenda Constitucional 45/04, estabeleceu parametros na busca 

pelo preenchimento de lacunas existentes no ordenamento juridico patrio, inserindo 

o inciso LXXVIII e paragrafos, com efeito erga omnes, tornando evidente uma certa 

inclinagao a teoria dualista, ao executar a leitura dessa parte do texto constitucional, 

ha uma elevagao ao patamar de Emenda Constitucional, as convengoes 

internacionais e os tratados sancionados pelo Congresso Nacional, pelo Senado e 

Camara Federal. 

No entendimento de Gongalves (2008, p. 674): 

Antes do advento da Emenda Constitucional n.45/2004, escreviamos sobre 
o tema que, admitindo-se que a incorporag§o ocorra em nlvel de legislag§o 
ordinaria, os tratados de direitos humanos n§o podem contrapor-se a 
Constituicao, nem derrogam, por serem normas gerais, a legislagSo interna 
infraconstitucional. 
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Assim, no interior do sistema juridico brasileiro, onde preexiste uma estreita 

relacao entre tratados e convencoes e as leis ordinarias publicadas pelo Estado, a 

forca normativa dos tratados internacionais, comunga, no que se refere a hierarquia 

das fontes, estabelecerem mesmo grau e mesmo piano de eficiencia em que se 

colocam as leis internas. 

1.3 DIREITOS HUMANOS E O POSICIONAMENTO DO STF 

No entendimento de Jayme (2005, p. 04): 

Os direitos humanos constituem- se em objeto do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, ramo autGnomo do Direito, que possui normas 
substantivas e processuais prdprias, destinadas a garantir a dignidade 
essencial do ser humano, a serem, supletivamente, efetivadas por um 6rg§o 
jurisdicional independente, cujas decisSes sao irrecorriveis e 
inquestionaveis perante os 6rg§os de jurisdicdes nacionais. 

O Supremo Tribunal Federal nao comunga de modo absoluto com o 

entendimento exposto acima, tendo por base o art. 105, inciso III, alinea "a" da 

CF/88. Que aduz: 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justica comp6e-se de, no minimo, trinta e 
tres Ministros. 
Ill - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em unica ou ultima 
instancia, pelos Tribunals Regionais Federais ou pelos tribunals dos 
Estados, do Distrito Federal e Territ6rios, quando a decisao recorrida: 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigencia; [...]. 

Para a mais alta corte de justica do pais, qualquer tratado internacional 

retificado pelo ordenamento brasileiro, automaticamente passa a pertencer ao nosso 

direito interno, no contexto da legislagao ordinaria. £ sabido que, apenas a 

legislagao ordinaria nao pode modificar o texto constitucional. Isto ocorre porque, a 
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Constituigao Federal, como representante suprema da soberania nacional, encontra-

se superior a qualquer convengao ou tratado internacional que conflite com ela. 

Caso nao exista no texto constitucional um privilegio hierarquico entre o 

direito brasileiro interno e os tratados internacionais, deve garantir-se a autoridade 

da ordem mais recente, pois o tratamento brasileiro dado as normas de direito 

internacional e paritario, o que opera a favor delas, devido ao principio da Lex 

posterior derogat priori. 

Em sentido contrario ao defendido pelo Supremo Tribunal Federal, e de 

relevante importancia ter ciencia a cerca do entendimento dado por um dos 

documentos mais importantes da esfera internacional. A Convencao de Havana 

sobre Tratados, datada de 1928. Dispoe em seu artigo 11: "Tratados continuarao a 

produzir seus efeitos, ainda quando se modifique a Constituigao interna dos Estados 

contratantes". 

Em contraposigao aos estudiosos que congregam do entendimento do STF, e 

em acordo com o posicionamento da Convengao de Havana, os denominados 

internacionalistas, individuos que estudam e comungam da doutrina 

(internacionalismo) que defende a subordinagao dos interesses individuals nacionais 

a um interesse geral que deve ser colocado acima de qualquer poder de governo de 

cada comunidade humana. Os internacionalistas tern a primazia pela 

preponderancia do tratado. A explicagao funda- se no fato de o tratado ter um modo 

exclusivo para ser revogado, sendo atraves da denuncia. Outra maneira de revoga-

los se daria apenas atraves de normas de igual carater. 

Na visao dos internacionalistas, nao e aceitavel que uma norma interna 

sobressaia a uma internacional. As autoridades legislativas ao ratificarem um 

ordenamento internacional, evocam para si, o compromisso de nao elaborar em 

momento posterior, normas que conflitam com o tratado. Originando, para o 

Congresso Nacional, uma especie de obrigagao negativa, respeitando a venire 

contra factum proprium, ou seja, a teoria do ato proprio, que obsta o Congresso de 

edit leis novas que possam adversar o conteudo do Tratado Internacional que 

previamente fora sancionado. 

Em apoio aos preceitos dos Direitos Humanos no campo internacional e 

ferozmente contrario ao posicionamento do STF, preleciona Jayme (2005, p. 34): 
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Apesar da inevitavel tendencia de convergirem os conteudos dos direitos 
humanos e dos direitos fundamentais, esse fendmeno ainda n§o se 
manifestou no Brasil. Ao contrario, tem-se verificado um agudo 
distanciamento da concretizacao dos direitos da pessoa humana. A 
negacSo de direitos fundamentais e direitos humanos no Brasil e secular e 
nao e meramente conceitual; e principiolbgica. Os tribunals brasileiros 
empregam uma metodologia hermeneutica restritiva e conservadora, 
esquecendo-se, em muitos momentos, de que a Constituicao da Republica 
tern como principio fundamental a dignidade da pessoa humana. 

Analisando os preceitos e dispositivos constitucionais, o 

posicionamento de estudiosos e ainda, o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, vislumbra-se que as solucoes dadas pelo ordenamento brasileiro sao 

precarias. A falta de bom senso que existe nos tribunals, sao apenas reflexos da 

falta de conhecimento e aprofundamento dos direitos humanos por parte do 

legislador. 

1.4 RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE JURiDICA DO INDIVlDUO 

O reconhecimento da capacidade juridica do individuo no ambito do direito 

internacional estabelece relacao direta com a centralidade dos direitos humanos na 

organizacao mundial juridica em desenvolvimento. Tal realidade nao poderia ser 

diferente, tendo em vista os acontecimentos historicos do seculo XX, tais como a 

duas guerras mundiais, nos quais o ser humano fora oprimido pelo poder economico 

e politico. Fez-se necessario que o reconhecimento da pessoa humana, ao menos 

juridicamente, fosse reconhecido. 

As restrigoes e as indicagoes estabelecidas pela ONU, no momento da 

Guerra Fria, foram de importancia destacavel e nao impediram o crescimento de 

mecanismos importantes a cerca da protegao dos direitos humanos, sendo fonte 

influenciadora das constituigoes e ordenamentos nacionais dos continentes. 

Os limites dos mecanismos de protegao da pessoa humana, em ambito 

internacional, devem espelhar-se em cada Estado atraves da criagao de um metodo 

usual especifico, buscando uma adequagao entre as diretrizes e normas 

internacionais e os direitos individuals subjetivos. 
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No pensamento de Jayme (2005, p. 120): "O direito ao reconhecimento da 

personalidade juridica implica a capacidade de ser titular de direitos (capacidade de 

gozo) e de deveres". 

Em se tratando dos metodos convencionais de efetivac^o dos direitos 

humanos, tem-se observado o papel importante dos metodos nao- convencionais na 

efetivagao dos mesmos, a exemplo do Relator Especial sobre Execucoes 

Extrajudiciais, Sumarias ou Arbitrarias, onde sua fungao e investigar as possiveis 

transgressoes de direitos humanos realizadas por entes estatais contra minorias e 

indicar possiveis solugoes para problematicas especificas. 

Neste contexto a cerca da internacionalizagao dos direito humanos 

internacionais inseridos no direito interno, o posicionamento de Trindade (1991, p. 

41-42), proporciona uma reflex§o impar no entendimento do tema. Para este 

professor e membro do Tribunal Internacional de Justiga, e questionavel a 

possibilidade de o Estado estabelecer uma limitagao aos instrumentos de direitos 

humanos, posto que a ideia centra-se em entender que nao se trata de um interesse 

individual do Estado, mas sim, de merito da dignidade da pessoa humana. 

Discorrendo: 

As propostas 'categorias' de direitos (individuais e sociais ou coletivos), 
complementares e nSo concorrentes, com variag6es em sua formulaccio, 
podem ser apropriadamente examinadas a luz da unidade fundamental da 
concepg3o dos direitos humanos. Logo tornou-se patente que tal unidade 
conceitual - e indivisibilidade - dos direitos humanos, todos inerentes a 
pessoa humana, na qual encontram seu ponto ultimo de convergencia, 
transcendia as formulagSes distintas dos direitos reconhecidos em 
diferentes instrumentos, assim como nos respectivos e multiplos 
mecanismos ou procedimentos de implementacSo. 

Para este autor, e de real insatisfagSo a equiparagao dos direitos humanos 

aos outros instrumentos internacionais. Devido a sua individualidade e necessidade 

de ser interpretado de modo diferenciado. 

O desenvolvimento de politicas universais que acelerem a implementag§o dos 

tratados referentes aos direitos humanos, exige um esforgo conjunto e continuo de 

todos os entes estatais, devido a competencia ser nao apenas dos Governos, mas 

de modo complementar. Assim, aduz Trindade (1997, p.442) "o descumprimento das 
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normas convencionais engaja de imediato a responsabilidade internacional do 

Estado, por ato ou omissao, seja do Poder Executivo, seja do Legislativo, seja do 

Judiciario". 

E preleciona o autor Trindade (1997, p. 347) afirmando: 

a nova dimensao do direito de protegao do ser humano, dotado 
reconhecidamente de especificidade pr6pria, vem-se erigindo no piano 
jurisprudencial sobre o bindmio das obriga?6es de 'respeitar' e 'fazer 
respeitar", em todas circunstancias, os tratados do Direito Internacional 
Humanitario e do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

O que se defende na visao de parte dos estudiosos desse tema, e a uniao 

sistematica e a integralidade da protegao da pessoa humana em ambito 

internacional. Que implica uma colaboragao conjunta entre o Estado, os governos e 

os proprios individuos. Essa conjuntura representa um avanco nas resolucoes dos 

conflitos complexos que surgem e a efetivagao de politicas de assistencialismo as 

vitimas reais ou em potencial. A aplicagao de normas advindas da correlagao dessas 

tres vertentes e a forma mais agil de oferecer uma protegao real aos individuos que 

sofrem danos. 

Quando o direito a vida e violado, os instrumentos internacionais de direitos 

humanos buscam atraves de investigagao, que o Estado oferega reparagao para a 

familia da vitima, alem da condenagao do responsavel. 

Afirma concordancia neste aspecto, Jayme (2005, p. 124), ao estabelecer: 

Uma das violagdes mais freqiientes nestes regimes e a pratica do 
desaparecimento de pessoas; "ainda que esta pratica possua um carater 
mais ou menos universal, na America Latina tern apresentado, nos ultimos 
anos, uma excepcional intensidade". (19). A atuag§o pifia das autoridades e 
da jurisdig§o interna dos estados, incapazes de evitar ou apresentar uma 
solug3o adequada, no sentido de julgar os responsaveis por tais atos 
hediondos, compete as vitimas ou seus familiares a recorrerem a proteg§o 
supletiva e complementar do sistema interamericano de protegao dos 
Direitos Humanos, que tern na Corte, seu orgao soberano. 
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Os tratados internacionais e os mecanismos de efetivagao dos direitos 

humanos estabelecem uma reflexao a cerca da soberania estatal, esta deve ter 

limites, nao podendo ser absoluta, tendo em vista que o individuo e uma pessoa de 

direito internacional, e o prbprio Estado submete-se as determinacoes internacionais 

convencionais, que caso sejam descumpridas ocasionam uma responsabilidade 

internacional. A ordem dos direitos humanos e una e pode ser exigido por qualquer 

ser humano que os tenha violado, nao sendo razoavel que o Estado tenha exclusiva 

competencia no tocante a materia de direitos humanos. 

As normas estabelecidas pelos tratados universais de direitos humanos 

demarcam as garantias e os direitos fundamentais internacionais. Desta forma, 

devem obedecer a uma aplicabilidade imediata. Os orgaos que supervisionam, em 

ambito internacional, a aplicacao e efetivo cumprimento dos direitos humanos, 

buscam obter um verdadeiro efeito de tais direitos, quando os mecanismos internos 

de protegao nao sao operantes. Visualiza-se uma preferencia em aplicar os 

dispositivos internos, contudo nao se pode caracterizar a existencia de uma especie 

de hierarquia entre a aplicagao de dispositivos nacionais e internacionais. 

1.5 PODER TERRITORIAL DO ESTADO E VIOLAQAO DOS DIREITOS HUMANOS 

O Estado tendo um poder irrefutavel em seu territbrio, tendo a obrigagao de 

punir qualquer individuo que viole o cumprimento dos direito humanos, seja cidadao 

civil comum ou um membro de sua estrutura de governo; e, realizar politicas 

publicas, acatando em todos os aspectos, sua obrigatoriedade de promover o 

respeito a dignidade da pessoa humana. 

No pensamento Oliveira (2008, p. 305): 

O Estado foi concebido para atuar como forga reguladora da ag§o de seus 
nacionais. Em nivel global, ainda n§o existe nenhuma instituigSo 
equivalente ao Estado, ou seja, que desempenhe papel regulador similar ao 
que o Estado exerce nacionalmente. Nao ha nenhuma entidade que 
detenha os mesmos poderes do Estado, ou seja, poder de criar, ampliar e 
executar normas e decisSes judiciais. 
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O que se ooserva e que a superioridade do Estado em seu territorio e 

absoluta, e que apenas as intervencoes aleatorias e nao continuas dos brgaos 

protetores dos direitos humanos nao sao suficientes para garantir sua defesa e 

aplicagao. 

Havendo conflito entre o ordenamento juridico interno e a ordem internacional 

dos direitos humanos, o juizo adotado sera o de melhor adequacao as necessidades 

da vitima, tendo em vista, que e o individuo detentor do direito. A norma que 

oferecer maior protecao aos direitos da pessoa humana deve ser esta a escolhida. 

Esse criterio de analise e caracteristico e proprio, por tratar-se de direitos 

fundamentals, distinguindo assim dos demais tratados internacionais. 

Ao eleger as normas protetoras, que possuem as garantias e os direitos 

fundamentais, requeridas e impostas ao mecanismo juridico interno, frente ao Poder 

Judiciario, no transcorrer do processo, percebe-se que os individuos sao 

beneficiados diretamente dos tratados internacionais. 

Fundamental si torna, que os tratados internacionais a cerca dos direitos 

humanos sejam difundidos, a fim de que sejam chamados em momentos oportunos, 

com a finalidade de atenuar conjunturas. 

Para Piosevan (2006, p.92): 

[...] fortalece-se a ideia de que a protegao dos direitos humanos n§o deve se 
reduzir ao dominio reservado do Estado, isto e, nSo deve restringir-se a 
competencia nacional exclusiva ou a jurisdicSo domestica exclusiva, porque 
revela tema de interesse internacional. Por sua vez, essa concepcfio 
inovadora aponta duas importantes consequencias: a) a revis3o da noc3o 
tradicional de soberania absoluta do Estado, que passa a sofrer um 
processo de relativizacao, na medida em que sao admitidas intervencdes no 
piano nacional, em prol da protecao dos direitos humanos; isto e, permitem-
se formas de monitoramento e responsabilizacao internacional, quando os 
direitos humanos forem violados; b) a cristalizac§o da ideia de que o 
individuo deve ter direitos protegidos na esfera internacional, na condic3o 
de sujeito de direito. 

Desse modo, os recursos internos para a aplicacao dos direitos humanos em 

ambito nacional devem ser proporcionados pelo ente estatal de modo eficaz. Caso 

nao seja suficiente ou esgotem, aciona-se o mecanismo internacional. Cabe ao 

Poder Legislative e ainda aos tribunals internos o dever de proteger contra 
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violagoes, seguido do Poder Executivo, podendo trabalhar de modo subsidiario os 

orgaos que atuam no ambito dos direito humanos internacionalmente. 

O Relator Especial sobre Execucoes Extrajudiciais, Sumarias ou Arbitrarias e 

ainda o Conselho de Direitos Humanos da ONU pode exigir, caso seja verificado o 

descumprimento de normas de direitos humanos, que os poderes estatais, sejam 

eles o Judiciario, o Legislativo ou o Executivo executem seus devidos procedimentos 

em relacao a violagao constatada. Deste modo, e perceptivel que os orgaos 

internacionais trabalham de forma conjunta com o Estado, posto que, algumas vezes 

o proprio ente estatal n£o possui uma aptidao plena para a protegao dos direitos 

humanos. 

£ necessario que o pals tome conhecimento acerca dos relatorios que a ONU 

elabora, atraves dos seus Relatores Especiais, tendo em vista a importancia da 

consideragao interna daquilo que e divulgado internacionalmente. Realizado o 

reconhecimento, o Estado deve buscar solucionar o problema que foi apontado pelo 

relatorio. 

A uniao de fatores como o reconhecimento, a atuagao e o debate assinalam o 

processo de internacionalizagao dos direitos humanos, de real necessidade frente a 

posigao privativa do Estado como detentor unico da coergao em seu territorio. Na 

busca pela interagao ativa entre os sistemas interno e internacional de modo 

coordenado e eficaz na obtengao dos direitos humanos, iminente se torna a 

internacionalizagio de dispositivos protetores e ainda dos Relatorios. 

Esperar que o sistema internacional se desenvolva, para so deste modo 

asseverar uma internacionalizagao e agir de maneira ingenua. Nao suficiente se da 

a atuagao dos Relatorios como meros meios de pressionar o Estado, infligi- se ao 

governo desenvolver meios reais para impor sua pratica e desenvolvimento. 
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2 DIREITOS HUMANOS E SEGURANQA PUBLICA: UMA ANALISE EM AMBITO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

A expansao dos Direitos Humanos nas esferas nacional e internacional 

acarreta uma descentralizacao de seus conceitos e formas. Dentro da perspectivada 

Seguranga Publica, gera uma nova corrente de pensamento, tendo por busca 

principal a efetiva diminuigao da violencia e da criminalidade, abrangendo 

sobremaneira a atuagao policial. 

2.1 HISTORICIDADE 

A legitimidade dos Pactos elaborados em 1966, em separado, derivou de uma 

separagao entre os direitos de liberdade e igualdade, tendo por base o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Politicos e o Pacto dos Direitos Economicos, 

Sociais e Culturais, respectivamente. Refletindo o conflito politico e ideologico entre 

as potencias mundiais, Estados Unidos da America, como tambem a Uniao 

Sovietica. 

A I Conferencia Mundial de Direitos Humanos das Nagoes Unidas, realizada 

em Teera, em 1968, na qual 84 paises fizeram parte, mais representantes de 

organizagoes nao governamentais e de constituigoes internacionais. A tematica da 

indivisibilidade dos direitos humanos se baseava na interdependence dos direitos 

sociais, ambientais, politicos, culturais e civis. 

A Declaragao de Viena preconiza em seu artigo 13 a ideia da indivisibilidade 

ao declarar: "Uma vez que os direitos humanos e as liberdades fundamentais sao 

indivisiveis a realizagao plena dos direitos civis e politicos sem o gozo dos direitos 

economicos sociais e culturais e impossivel". 

O mais adequado entendimento, o qual ultrapassa a divisao sintetica e ductil, 

espelhada na Guerra Fria, encontra-se no texto do artigo 5° da Declaragao de Viena, 

que aduz: 
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Art. 5°. Todos os direitos humanos s3o universais, indivisiveis 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve 
tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pe de 
igualdade e com a mesma enfase. 

A aceitagao dos preceitos encontrados nos artigos supracitados, ainda nao 

era respeitada de forma plena. Tendo em vista que a evolucao dos direitos humanos 

foi marcada pela Guerra Fria. Entre os anos de 1950 e 1966, muito foi discutido, mas 

apenas com o surgimento dos Pactos de 1966, e que os direitos civis e politicos 

passaram a ser afirmados e instaurados, sobrepondo os direitos culturais, 

economicos e sociais. 

Ao se tratar dos direitos humanos no ambito da seguranca publica, e de 

significativa importancia e adequado se torna, citar os principios dos direitos a vida, 

a seguranga e liberdade pessoal. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Politicos, preleciona em um dos seus artigos: "Toda pessoa tern direito a liberdade e 

a seguranga pessoais" (artigo 9°, paragrafo 1). Esses direitos e outros inerentes a 

eles devem ser respeitados pelo Estado na busca da repressao do crime, e ainda da 

prevengao de atos abusivos que possam ferir esses direitos. 

No entendimento de Morais (2000, p.28): 

Principio da igualdade, liberdade, propriedade, seguranca, resistencia a 
opressSo, associag§o polltica, principio da legalidade, principio da reserva 
legal e anterioridade em materia penal, principio da presungao da inocencia; 
liberdade religiosa, livre manifestagSo de pensamento. 

No tocante ao surgimento do Direito Penal, este sempre esteve presente na 

historia da sociedade, desde os primordios, passando com o tempo, a ser 

reconhecido e moldado dentre de cada epoca. No entendimento de Noronha (1991, 

p. 20): "O Direito Penal surge com o homem e o acompanha atraves dos tempos, 

isso porque o crime, qual sombra que e nunca dele se afastou". 

Seguindo essa linha de pensamento, a humanidade se deparou com o crime 

desde a criagao do homem, a exemplo do crime barbaro de Cairn, ao executar seu 
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proprio irmao Abel. Desde aquela epoca ate os dias atuais, impossivel se torna a 

contagem dos delitos praticados nesse lapso temporal. 

A caracterizacao do crime passou entao a ser visto de modo mais 

abrangente, e a ser caracterizado como uma forma de desrespeito as leis do direito 

natural, um excesso aos direitos inerentes da pessoa humana. Surgiu 

posteriormente o instituto da pena. Nessa linha de raciocinio, e determinante 

lembrar que, dentro da defesa dos direitos humanos na antiguidade, um estudioso 

da ciencia criminal, Beccaria. 

Os principios defendidos por ele em sua obra, "Dos Delitos e das Penas", 

datada de 1764, influenciam os estudos a cerca da articulacao penal dos Estados 

ate os dias atuais. 

O pensamento de Beccaria (1998, p. 25) se fundava na defesa que, apenas 

as leis cabia impor penas e somente o legislador poderia elaborar tais leis. Alem 

disso, ataca a tortura, principalmente em julgamentos, e ainda a certeza da punigao 

(castigo). O pensamento de Beccaria se fundava na defesa que, apenas as leis 

cabia impor penas e somente o legislador poderia elaborar tais leis. Alem disso, 

ataca a tortura, principalmente em julgamentos, e ainda a certeza da punigao 

(castigo). 

Muitos sao os aspectos abordados por essa obra. Na abordagem desta 

pesquisa, e de relevante importancia reconhecer que os requisites para a diminuigao 

da agao criminal pelo Estado, anuladas as penalidades crueis e a aplicagao da pena 

de privativa de liberdade, ja se encontravam tipificadas naquela epoca. Mesmo nos 

dias atuais, com a modernizagao da sociedade e do Direito Penal, a positivagao das 

garantias penais e uma problematica que preocupa os estudiosos e os operadores 

do processo criminal. 

No pensamento de Noronha (1991, p. 27): "Lombroso e Beccaria, embora em 

rumos diversos, foram os dois cesares no estudo do crime e da pena [..Jo Marques 

de Milao proclamou ao mundo: Homem, conhega a Justiga! - O medico de Verona 

diria: Justiga conhega o Homem!". 

2.2 CONSTRUgAO DO CONCEITO DE SEGURANQA PUBLICA 
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Estabelecer formas diversas de aplicacao de direitos humanos, tendo por 

base a liberalidade politica dos Estados. Inconcebivel se torna tal situacao, devido 

ao carater unitario e indivisivel dos direitos humanos. 

Levar a pratica os direitos politicos, civis, economicos e culturais torna-se 

necessario, tendo em vista a formacao livre do individuo, sem desconsiderar 

nenhum direito. Nesse contexto, afirma Dallari (1998, p.07): "a expressao 'direitos 

humanos' e uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa 

humana". 

As determinacoes impostas pelo Estado aos individuos que o compoem, tern 

o poder de determinar de diversos modos o exercicio destes direitos. A Uniao 

Sovietica negava a implantacao de direito civis e politicos, e atualmente ha uma 

aplicacao dos direitos humanos nos moldes da politica e da economia dos Estados. 

Na busca de seus proprios fins, o Estado, atraves dos Governos, promove 

uma descentralizacao da pessoa humana e desprotege a dignidade do individuo. 

Como ser social que cada individuo e, onde a legalidade possui papel essencial no 

"desenvolvimento e estabilizacao, bem como na reproducao continua da sociedade" 

(M£SZAROS, 2008, p. 162), abrir mao do dos direitos humanos na esfera social, 

poderia descaracterizar o desenvolvimento do homem como ser social. 

No ambito penal, os direitos humanos refletem as garantias penais, para que 

seja preservada a dignidade daquele que infere a norma e diminuir atuagao punitiva 

do Estado. O complexo sistema penal e composto por subsistemas, desde a lei, 

englobando a Seguranga Publica, o Ministerio Publico, Policia, Execugao Penal e 

Juizes e Tribunals. Pesquisas recentes comprovam a preocupagao da sociedade no 

tocante a Seguranga Publica e a atuagao da Policia nas cidades brasileiras, devido 

ao crescimento da criminalidade nos grandes centros e a expansao da violencia 

para localidades interioranas e a nao preservagao dos principios constitucionais. 

Nessa otica afirma Bobbio (1992, p. 18-19): 

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, 
com a mudanga das condigSes histbricas, ou seja, dos carecimentos e dos 
interesses, das classes no poder, dos meios disponiveis para a realizagcio 
dos mesmos, das transformagSes tecnicas, etc. [...] Nao e dificil prever que, 
no futuro, poderSo emergir novas pretensSes que no momento nem sequer 
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podemos imaginar, como direito a n§o portar armas contra a pr6pria 
vontade, ou o direito de respeitar a vida tambem dos animais e n§o s6 dos 
homens. O que prova que nao existem direitos fundamentais por natureza. 
O que parece fundamental numa epoca histbrica e numa determinada 
civilizacSo n§o e fundamental em outras epocas e em outras culturas. 

Dentro do contexto do crescimento da criminalidade e a busca pela efetiva 

obediencia aos direitos humanos, hodiernamente, os estudos em torno do direito e 

da seguranca publica estao se tornando cada vez mais atraentes. 

Os parametros estabelecidos entre os direitos humanos e as atividades 

exercidas pela seguranga publica de cada Estado, tendo em vista os aspectos 

economicos e sociais de cada ente estatal, visam evitar excessos por parte das 

milicias responsaveis pela protegao dos individuos e o controle das mortes de 

inocentes e de transgressores realizadas pela policia e a efetiva aplicagao dos 

principios constitucionais da pessoa humana no sistema prisional. 

Aduz De Placido e Silva (1963, p. 50): 

Seguranga: derivado de segurar, exprime, gramaticalmente, a agao e efeito 
de tornar seguro, ou de assegurar e garantir alguma coisa. Assim, 
seguranga indica o sentido de tornar a coisa livre de perigos, de incertezas. 
Tern o mesmo sentido de seguridade que e a qualidade, a condigSo de 
estar seguro, livre de perigos e riscos, de estar afastado de danos ou 
prejuizos eventuais. E Seguranca Publica? E o afastamento, por meio de 
organizagdes 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 cidadeto. A seguranga publica, assim, limita a liberdade 
individual, estabelecendo que a liberdade de cada cidadSo, mesmo em 
fazer aquilo que a lei n§o Ihe veda, n§o pode turbar a liberdade assegurada 
aos demais, ofendendo-a. 

Uma das maiores preocupagoes da sociedade brasileira e a busca pela 

diminuicao da violencia nos grandes centros urbanos e tambem nas cidades 

interioranas, onde a criminalidade esta aumentando de modo consideravel e fazendo 

um numero cada vez maior de vitimas. Nesse contexto, a discussao a cerca da 

seguranga publica se torna cada vez mais necessaria e imediata. 

Conjuntamente com as necessidades basica inerentes ao ser humano, a 

seguranga sempre foi classificada como uma delas. Como preleciona Cretella Junior 

(1986, p. 160 e 200): "a seguranga das pessoas e dos bens e o elemento basico das 
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condigoes universais, fator absolutamente indispensavel para o natural 

desenvolvimento da personalidade humana" e ainda "a seguranga individual e 

coletiva e problema dos mais relevantes do Estado". 

O direito a seguranga, alem de assegurado no diploma constitucional, e um 

elemento essencial para o desenvolvimento democratico do Estado. 

Seguindo essa mesma linha de raciocinio, o entendimento de Pires e Sales 

(1998, p. 216): "Por seguranga coletiva tem-se compreendido o direito dos cidadaos 

em geral ao normal desenvolvimento de suas atividades e de suas vidas em clima 

de tranquilidade, bem-estar e sossego". 

Seguindo este posicionamento doutrinario, menciona Moreira (1986, p. 110): 

"Em ultima analise, a fungao-sintese do Estado e prestar esta seguranga: e garantir 

todos os valores que informam e propiciam a convivencia pacifica e harmoniosa 

entre individuos, entre grupos, dentro a nagao e entre estados soberanos". 

O Brasil possui indicativos crescentes da violencia atual pela qual o pais 

encontra inserido. A UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), nesse diapasao realizou um estudo recentemente no pais e apontou 

que a cada treze minutos, morre um cidadao vitima de arma de fogo. 

A Seguranga Publica e o conjunto de regras e politicas publicas pelas quais, o 

Estado busca o controle da criminalidade atraves do uso da violencia legal. Grande 

parte da atuagao estatal no ambito da seguranga publica e executada atraves da 

policia, cujo comando e realizado pelo poder executivo, o qual representa os 

cidadaos na busca do exercicio efetivo da democracia. Segundo Monjardet (2002, p. 

22), a analise a cerca da policia pode ser realizada sob dois aspectos: 

Um elemento universal, comum a toda policia, sua instituig§o (no sentido 
dinamico do termo) como instrumento de distribuigSo de forga num conjunto 
socialmente definido [...]. E um elemento especifico que, em contrapartida, 
diferencia as pollcias: as finalidades que sao socialmente atribuidas ao uso 
da forca numa determinada sociedade. 

As politicas publicas voltadas para a eficacia da seguranca publica em cada 

Estado devem priorizar a qualidade do exercicio de agao da policia somada a uma 

qualificagao adequada. 
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Ao promover a adequacao necessaria entre os direitos humanos e a 

cidadania, certamente, como consequencia de tais medidas, ocorrera a diminuigao 

da criminalidade. Tendo em vista, o melhoramento da relacao entre a comunidade, a 

policia e a politica estatal. 

2.3 FORMAQAO E ADEQUAQAO DA SEGURANQA PUBLICA NO 

ORDENAMENTO JURJDICO CONSTITUCIONAL 

Na sociedade brasileira, o primeiro registro legal acerca dos direitos humanos, 

foi a Constituicao Politica do Imperio, a primeira constituicao brasileira, criada em 25 

de Marco de 1824. 

A mencionada Constituigao possuia em seu contexto uma extensa lista de 

direitos humanos fundamentais. Encontra-se ainda, os primeiros registros da defesa 

do direito da seguranga publica pelo Estado, prevista no Titulo 8°: "Das Disposigoes 

Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadaos Brazileiros". E em 

seguida insere a garantia da seguranga publica em seu Artigo 179, onde aduz: "A 

inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadaos Brazileiros, que tern por 

base a liberdade, a seguranga individual, e a propriedade, e garantida pela 

Constituigao do Imperio, pela maneira seguinte. [...]". 

Inicialmente a seguranga publica e tratada de forma individualizada, com 

carater de seguranga pessoal. 

Com o advento da Constituigao de 1891, denominada Constituicao 

Republicana, manteve os mesmo direitos fundamentais da Constituigao anterior, e 

novamente trouxe o tema Seguranca Publica, comungando com os direitos 

humanos. E o que se observa ao fazer a leitura do artigo 72 deste diploma legal, que 

diz: "A Constituigao assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no Pais a 

inviolabilidade dos direitos concernentes a liberdade, a seguranga individual e a 

propriedade, nos termos seguintes: [...]" 

Posteriormente, em 16 de Julho de 1934, a Constituigao da Republica dos 

Estados Unidos do Brasil, conserva o rol dos direitos humanos fundamentais 

previstos nas constituigoes anteriores. Tendo em vista o artigo 113, caput e seus 
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incisos, Capitulo II, Titulo III do diploma referido, que aduz: "A Constituigao assegura 

a brasileiros e a estrangeiros residentes no Pals a inviolabilidade dos direitos 

concernentes a liberdade, a subsistencia, a seguranga individual e a propriedade, 

nos termos seguintes: (...)". 

Ja a Constituigao de 1937, traz uma pequena novidade, ao criar um Tribunal 

Especial, com poderes para julgar e processar possiveis condutas que atentem 

contra o direito a seguranga, a integridade estatal e a existencia, emprego e guarda 

a economia popular. 

Em 1946, a Constituigao mantem os preceitos ja elaborados pelos diplomas 

legais anteriores. 

A Constituigao de 1967 continuou na linha de entendimento das anteriores, 

possuindo um rol de direitos e garantias fundamentais inerentes a todos os 

brasileiros. 

Com a institucionalizagao da Constituigao Federal de 1988, que prevalece ate 

os dias atuais, pela primeira vez passa a atribuir os direitos e obrigagoes dos 

cidadaos, como parte de uma coletividade. Sendo inviolavel, segundo o texto legal, o 

direito a seguranga. Entendimento ratificado por Duarte (1995, p. 26), ao mencionar: 

"que todos os seres humanos tern a mesma natureza e, portanto, os mesmos 

direitos e deveres". 

Quando o Brasil comegou a inserir a democracia no pais, apos a 

institucionalizagao da Constituigao em 1988, percebeu-se uma divisao nitida entre 

os individuos que apoiavam o uso efetivo dos direito humanos e os que 

consideravam que so atraves da forga policial e que haveria uma efetiva diminuigao 

da criminalidade. 

Os que se posicionavam contra o uso dos direitos humanos acreditavam que 

tais direitos atrapalhariam as instituigoes responsaveis pela seguranga publica, posto 

que, para quase totalidade dos policiais seria um modo de proteger os marginais, em 

contraposigao aos militantes dos direitos humanos que denunciavam 

constantemente as violagoes da forga policial. 

A Carta Magna atual nao se distancia dos preceitos estabelecidos pelos 

diplomas anteriores, ao contrario, se molda positivamente a adequagao dos direitos 

fundamentais na sociedade contemporanea. 
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Dentro desse contexto historico, e de facil compreens§o a discordancia que 

existe, quase que totalmente, em se tratando de direitos humanos e os operadores 

da seguranga publica. A policia, acima de tudo, deve ser vista como uma entidade 

cidada, composta por individuos de iguais deveres e direitos como os demais 

individuos que formam a sociedade. O artigo 5°. da Carta Magna de 1988, assegura 

a todos os cidadaos que o direito a seguranga e inviolavel. Sendo o Poder Publico o 

titular na garantia da execugao desse direito. 

A efetiva aplicagao dos direitos humanos fundamentais e fator primordial para 

que os cidadaos possam reclamar seu cumprimento junto ao Poder Judiciario, cabe 

a esse poder, oferecer a necessaria protegao judicial, para a aplicabilidade dos 

preceitos de direitos fundamentais encontrados na Carta Magna e demais diplomas 

legais do ordenamento em vigor. 

Advem entao, a importancia do controle da constitucionalidade, como forma 

de garantir a efetivagao dos preceitos constitucionais e impor limites ao Poder 

Publico do Estado, principalmente os que se destinam as garantias fundamentais. 

Objetivando a preservagao da democracia. Assim entende o jurista Reale (1972, p. 

588): "Direito sem Estado e Direito sem poder, e poder sem Direito e arbitrio, 

violencia, absolutismo, e cego". 

No entendimento da Suprema Corte, o STF, os agentes responsaveis pela 

seguranga publica nao podem atuar de modo independente, com desrespeito aos 

direitos humanos e aos ordenamentos nacionais. 

A obediencia aos direitos e garantias fundamentais, constroi um autentico 

Estado Democratico de Direito. Assevera Franco (1958, p. 188): 

N£o se pode separar o reconhecimento dos direitos individuals da 
verdadeira democracia. Com efeito, a ideia democratica n§o se pode ser 
desvinculada das suas origens cristas e dos principios que o cristianismo 
legou a cultura politica humana: o valor transcendente da criatura, a 
limitagSo do poder pelo Direito e a limitagSo do Direito pela Justiga. Sem 
respeito a pessoa humana nao ha justiga e sem justica n§o ha direito. 

Em se tratando da divisao da seguranga publica, ha duas divisoes bases, 

sendo a policia administrativa composta pela policia militar, sua atuagao e 

designada a manter a ordem publica, utilizando de repressao e de mecanismos 
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preventivos no ambito coletivo e particular. A segunda divisao e caracterizada pela 

policia judiciaria, composta pela policia civil, seu papel e realizar, de modo imediato, 

a repressao e ser um ente auxiliar no trabalho do Poder Judiciario, fazendo a 

apuracao de infragoes penais. O objetivo da policia e atender as necessidades da 

coletividade, sobrepondo o interesse publico acima do privado. 

A atribuigao da responsabilidade da seguranga publica somente a policia, e 

habitualmente cobrada pela sociedade. Tendo por base o artigo 144, caput da 

Constituigao de 1988, onde afirma: "Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica 

e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes orgaos: [...]". 

Desse modo, atribuir todas as obrigagoes de seguranga a policia seria, inicialmente, 

certo e legal. 

Na atualidade, apenas as instituigoes responsaveis pela seguranga dos 

cidadaos nao sao suficientes para reestruturar a ordem, quando quebrada. 

A par dessa premissa, existem medidas constitucionais (estado de defesa e 

estado de sitio), que serao usadas como formas de combate a possiveis instantes 

de desordem e crise. 

A busca pela protegao da liberdade, em uma sociedade verdadeiramente 

democratica, merece atengao basica por parte dos operadores da seguranga 

publica. A real existencia de preceitos legais nao afronta os direitos e garantias 

fundamentais, servem de base para o cumprimento dos bons principios e da paz 

social, defendida incessantemente pelo Direito. 

2.4 ASPECTOS CORRELATIVOS ENTRE PODER DE POLiCIA E SEGURANQA 

PUBLICA 

O importante papel do poder de policia dentro do campo do Direito 

Administrative reflete atualmente no Direito Penal, de modo restrito ainda. A 

discricionariedade da atuagao policial e por diversas vezes, aparadas legalmente 

pelo poder de policia administrative 
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2.4.1 Breves definicoes a cerca do Poder de Policia na esfera da Seguranca 
Publica 

A Seguranga Publica, em uma visao perfunetoria, pode ser caracterizada 

como uma operagao de preservagao da convivencia da sociedade, permitindo que 

todos os cidadaos gozem plenamente de seus direitos, sem a perturbagao de outros. 

Uma das formas mais remotas de preservar a ordem no Estado, agregado a 

seguranga dos individuos e a obediericia das leis de modo geral, e o denominado 

Poder de Policia. 

Tendo por base os preceitos que norteiam o Estado Democratico de Direito, 

onde a preocupagao maior e a protegao do cidadao, para muitos estudiosos do 

direito, o Poder de Policia entende e se adequa aos 6rgaos responsaveis pela 

seguranga publica. 

O Direito Administrative atraves da Lei Tributaria (Codigo Tributario Nacional-

Lei n° 5. 172, de 25 de Outubro de 1966), define o Poder de Policia na Segao II, 

Titulo IV (Artigo 78, com redagao dada pelo Ato Complementar n° 31, de 

28.12.1966), onde: 

Considera-se poder de policia atividade da administrag£o publica que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de 
ato ou a abstencao de fato, em razao de interesse publico concernente a 
seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produgao e do 
mercado, ao exercicio de atividades econ6micas dependentes de 
concessao ou autorizagao do Poder Publico, a tranquilidade publica ou ao 
respeito a propriedade e aos direitos individuals ou coletivos. 

Discorda Bandeira de Melo (2007, p. 791), ao expor sua opiniao defendendo 

"sob um unico nome, coisas radicalmente distintas, submetidas a regimes de 

inconciliavel diversidade: leis e atos administrativos". 

Para o escritor e operador do Direito, Nery Junior (1995, p. 87), o poder de 

policia "trata-se, entao, de toda restrigao a direito individual ou social, em prol do 

bem comum ou do interesse da maioria". 
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No entendimento de Bandeira de Melo (2007, p. 792): "a atividade estatal de 

condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos". 

Ao analisar o texto constitucional, e de claro entendimento que a 

responsabilidade pela seguranga publica esta centrada na Policia, que e orgao da 

Administragao Publica em ambito nacional. Sendo aceitavel, em maior escala, o 

entendimento de Bandeira de Melo. 

Tendo por base os Poderes da Uniao, em principal destaque o Executivo, 

onde por meio deste, o Estado pratica diversas agoes administrativas, entre essas 

agoes, estao as direcionadas a Seguranga Publica Nacional. 
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Z.4.Z O Poder de Policia nas Pol ic ias Administrativa e Judiciar ia 

0 Poder de Policia, cujo papel e a admissibilidade de atos de prevengao e 

fiscalizacao administrativa, legitima a Policia a praticar agoes no ambito da 

Administragao Publica, com o intuito de manter a ordem social. 

No entendimento de Cretela Junior (1971, p. 68): "o primeiro elemento, de 

obrigatoria presenga de policia, e o da fonte de que provem, o Estado, ficando, pois 

de lado qualquer protegao de natureza particular. Isso porque o poder de policia e 

indelegavel, sob pena de falencia virtual do Estado". 

A policia administrativa e a policia judiciaria assumem seu papel 

administrative, a partir da busca e do empenho em realizar agoes visando o 

interesse coletivo. A policia judiciaria atua de acordo com seu carater penal e 

processual penal, atraves das policias militar e civil, possui atuagao voltada para a 

cidadania, incidindo sobre os individuos, fazendo-o de modo indiscriminado ou 

particularmente. 

Ressalva Pessoa (2003, p. 489-490) que o poder de policia inclinado a 

administragao segue como: "limitagoes administrativas a liberdade e propriedade. 

Ou seja, e uma atividade administrativa infralegal, expressa em atos normativos ou 

em provimentos concretos, pelos quais a Administragao limita e condiciona o 

exercicio de direitos e liberdades". 

Na visao de Diogenes Gasparini (2005, p. 123), no tocante ao poder de policia 

em conjunto a administragao publica, visa "condicionar o uso, o gozo e a disposig3o 

da propriedade e restringir o exercicio da liberdade dos administrados no interesse 

publico ou social". 

Em se tratando da policia administrativa, cujo exercicio se da atraves de 

orgaos de fiscalizagao da administragao publica, incorrendo a respeito da 

propriedade e dos direitos. 
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2.4.3 Breves consideracoes a cerca dos aspectos negativos do sistema 
utilizado pela Policia no contexto atual 

A Carta Magna de 1988 e clara ao atribuir a responsabilidade da seguranga 

publica a todos. Esse contexto engloba entes estatais e privados. 

O posicionamento exposto neste diploma legal atenta a varios 

questionamentos, tendo em vista que o Estado nao pode se omitir na prestagao de 

uma garantia fundamental e constitucional, a seguranca publica. E o ente privado 

nao deve atribuir aos orgaos publicos a competencia absoluta no exercicio da 

seguranga. 

Nesse contexto, a atribuigao da Seguranga Publica deve ser atribuida a 

Policia, as Entidades Governamentais e aos cidadaos inseridos na comunidade. 

A sociedade brasileira, em sua maioria, atribui ao sistema policial toda a 

responsabilidade no tocante ao aumento dos crimes e da violencia. Nao 

compreendendo que e tarefa de todos, Entes e Poderes e o proprio cidadao comum, 

o esforgo e cooperagao na luta contra a criminalidade. 

A jungao das policias em uma corporagao unica podera ser usada 

futuramente como uma forma de minimizar essas controversias, e atribuir a uma 

instituigao so, as competencias e responsabilidades. Diminuindo as controversias e 

efetivando o exercicio da Policia como organismo protetor do cidadao, inibidor de 

condutas ilicitas, diminuindo assim os indices de criminalidade que so aumentam. 

No entendimento de Meirelles (1996, p. 79): 

O poder de policia ha de ser exercido dentro dos limites impostos pela lei 
em geral e n§o ao arbitrio do policial, sob pena de se negar a sua pr6pria 
finalidade. Dever, portanto, serem atributos do poder de policia o seu 
discricionarismo, a auto-executoriedade e a sua coercibilidade. 

Diante do posicionamento dos individuos frente ao tema, o que se observa e 

uma "adoragao" a Policia, gerando entre as suas subdivisoes uma possivel duvida 

no tocante a competencia de cada uma delas. 
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2.5 CONTROLE DA VIOLENCIA 

Inegavel a importancia de uma sociedade que tenha uma minima vivencia 
com a violencia. A importante busca por esta "paz social" revela a necessidade de 
entender o contexto no qual o cidadao esta inserido e partindo de um estudo 
adequado, buscar solucoes e mecanismos viaveis para a um controle efetivo dos 
indices de violencia. 

2.5.1 Conceito de Violencia 

Desde os primordios da civilizacao, a violencia e empregada em todos os 

seguimentos da sociedade como forma de repressao, de imposicao de leis e 

demonstragao de poder. 

Analisando-se sua origem etimologica, Caldas Aulete (2004, p.816), a 

violencia e definida como "Emprego abusivo (ger. ilegitimo) da forga ou da coagao 

para se obter algo". Para a Organizagao Mundial de Saude (OMS), a violencia trata-

se de uma questao de saude publica. 

No contexto social, varios sao os tipos de violencia que podem ser 

encontrados, como a violencia domestica, a violencia nas escolas e a violencia no 

transito. Alem disso, e violencia e encontrada nos grandes centros urbanos, no 

campo e nas cidades interioranas. Com destaque para os dois ultimos, onde a 

incidencia do crime tern aumentado de forma assustadora. 

As violagoes dos direitos inerentes a pessoa humana, como o direito a vida e 

a liberdade, dos direitos economicos, sociais ou culturais caracterizam a incidencia 

da violencia no meio social. 

2.5.2 Medidas eficazes no combate a violencia 
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O mundo vive inserido em uma politica de desigualdades sociais, no contexto 

economico principalmente. Tais desigualdades sao maiores nos paises 

subdesenvolvidos, devido a ma distribuicao de renda. 

O preconceito contra homossexuais, contra a mulher, o crescente aumento do 

trabalho infantil, a prostituigao, o aumento de menores infratores e o crescimento 

das favelas sao reflexos da violencia na sociedade. 

A visao ultrapassada, ainda existente nos dias atuais, de que as politicas de 

repressao a violencia sao de competencia absoluta dos entes da seguranca publica 

so sobrecarrega a administragao publica e cria na populagao um sentimento de 

impotencia. 

As politicas de seguranga publica e a sociedade civil atraves de um trabalho 

conjunto de conscientizagao e agao, somado a uma divulgag^o e efetivo 

entendimento dos direitos humanos, representam a forma mais eficaz e perpetua no 

controle da violencia. 

No entendimento de Pires (1985, p. 06 e 65): "O problema da violencia, 

estampado nas primeiras paginas dos jornais, ja domina as discussoes de toda a 

populagao." [...] "A policia tambem tern agido com extrema violencia, embora o 

governo de oposigao sempre tivesse condenado esta pratica. A policia matou 261 

pessoas de Janeiro a julho de 1984, contra apenas 184 no mesmo periodo em 1983". 

Desse modo, a preocupagao quanto a disseminagao da violencia e 

preocupante e alarmante desde decadas passadas. Os altos indices de morte por 

policiais, so reafirmam a necessidade do conhecimento e aceitagao dos direitos 

humanos como forma de pacificagao e busca pela paz social. 

2.5.3 O verdadeiro papel da policia 

£ inegavel o aumento da violencia e da criminalidade no Brasil e no mundo. O 

que a sociedade busca e a implantagao de politicas de seguranca publica eficaz e 

que verdadeiramente proteja os direitos e garantias fundamentais. 

O Estado possui entes especificos responsaveis pela protegao da sociedade, 

como o Ministerio Publico e a Policia. Com destaque para a Policia, seja ela Militar, 
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Federal, Civil, Rodoviaria Federal entre outras, cujo papel e de extrema importancia 

para o desenvolvimento de uma sociedade mais protegida, com menos violagoes. 

£ importante ter ciencia que a administragao das policias e de competencia 

dos governantes do Estado. Em regra, a responsabilidade pela elaboragao de 

politicas de atuagao e de competencia da Secretaria de Seguranga Publica. 

Para Bueno de Jesus (2004. p. 18), preleciona: 

O respeito, a protegao e a promog§o dos direitos humanos pelos integrantes 
da Brigada Militar deve ser a propria substancia de agdo, ou seja, a sua 
agao/atuag§o deve respeitar e fazer respeitar os direitos humanos. Por isso, 
diz-se que nSo e possivel querer agregar os direitos humanos a atividade 
policial, sendo que isso ocorre porque ela e a prbpria substancia de toda 
ag§o policial, por estar imbricada com a mesma. 

A Policia, na visao de Mir (2004, p. 430), deve optar por um trabalho serio, 

igualitario e transparente. Para este escritor: "O trabalho da policia, mal dirigido ou 

executado, pode promover e aumentar o risco do ato preconceituoso contra as 

minorias, o que pode ter efeitos nocivos". 

No posicionamento de Bueno de Jesus (2004, p. 19), tomando por base o Rio 

Grande do Sul: 

Dessa forma, a brigada militar, como instituig§o governamental, deve 
educar e treinar os seus integrantes para que possam atuar na policia 
ostensiva sempre com respeito e promogSo dos direitos humanos 
fundamentais. Nessa 6tica, o exercicio da atividade de policia ostensiva 
deve ser realizado com vistas a prevencSo da violencia criminal e policial, 
pois, para ser possivel uma atuagSo da policia militar com respeito a 
dignidade da pessoa humana, a sua cidadania e aos direitos humanos, se 
faz necessaria uma transformacSo/mudanca em sua maneira de agir, ou 
seja, que respeite e promova os direitos humanos nas suas diversas 
dimens&es. 

Seguindo esta linha de pensamento, o verdadeiro papel da Policia se funda 

em respeitar e proteger os direitos dos cidadaos e nao viola-los, cumprindo assim o 

seu devido papel institucional e social. O que se tern percebido atualmente e a 

violagao desse papel institucional, posto que, o numero de mortes de criminosos e 



43 

tambem de terceiros inocentes efetuadas por policiais e operadores da seguranga 

publica tern aumentado significativamente. Ressalta Pires (2003, p. 181): 

A polfcia confunde trabalhadores com criminosos, usa de violencia contra 
eles e tenta disfargar seus erros. Para a policia, como para muita gente, a 
fronteira que separa a imagem do trabalhador pobre da do criminoso e de 
fato muito tenue. Em consequencia, membros das classes trabalhadoras 
podem ser molestados pela policia, mortos como criminosos e suas reacdes 
naturais de medo (como fugir) podem ser interpretadas como 
comportamento de criminosos. 

O preparo dos policiais e agentes da seguranga publica e de fato precario e 

sem uma disciplina que divulgue os direitos humanos como uma forma de protegao 

social, o que ha e um entendimento superficial. Com isso, muitos policiais agem com 

indisciplina, arrogancia e desrespeito ao proprio cidadao de bem, principalmente se 

for pobre e negro. 

Diante disso, a sociedade criou uma repulsa e uma imagem negativa da 

policia. Como assevera Caldeira (2003, p. 186): 

Em situagSes de crime e violencia, os trabalhadores sentem-se impotentes. 
Ficam paralisados entre o medo da Policia, o medo da vinganga do 
criminoso, e como veremos, a crenga de que o sistema judiciario e incapaz 
de oferecer justiga. Sem proteg§o, adotam o silencio como uma maneira de 
manter boas relagdes com criminosos que podem ate conhecer 
pessoalmente. 

Muitos casos de execugao sumaria e arbitraria sao registrados no Brasil, essa 

execugao muitas vezes atinge apenas os delinquentes, no entanto, ocorrem casos 

em que a vida de uma pessoa inocente e sanada. Entende Teresa Caldeira (2003, p. 

182): "Para a maioria dos membros das classes trabalhadoras, suas experiencias 

com a policia sao de arbitrariedade". 

Diante do exposto, e visivel a atuagao da policia de forma arbitraria, a falta 

de cumprimento da lei e o uso abusivo do poder estatal. 
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3 SEGURANQA PUBLICA NO BRASIL 

A Seguranga Publica se torna um tema cada vez mais atual e discutido por 

todos os cidadaos, independente de classe social. O numero de vitimas diretas e 

indiretas cresce de modo alarmante, acarretando uma cobranga por meio eficazes 

de politicas de seguranga publica. 

3.1 HISTORICO DA POLiCIA BRASILEIRA 

Para a construgao da Policia de Seguranga Publica que perdura ate os dias 

atuais, alguns caminhos foram trilhados, desde a Idade Media Portuguesa, 

passando por momentos marcantes na historia do mundo, a exemplo da Segunda 

Guerra Mundial, e do Brasil, como a Ditadura. 

Diante das mudangas da sociedade, a Policia sofreu modificagoes e foi 

ganhando forma de acordo com a realidade vivida em cada momento da historia. 

A chegada da Familia Real ao Brasil, em 1808, trouxe consigo aspectos 

positivos e negativos, como a abertura de portos e instituigoes educacionais, alem 

da criagao da Academia da Marinha. Nesta epoca nao havia uma corporagao 

policial, o papel do policial era exercido pelos vice-reis e alguns ouvidores gerais. 

A criagao do cargo de Intendente Geral da Policia, parecido com o criado em 

Lisboa, e o registro que marca o primeiro reflexo da policia existente hoje. 

Posteriormente esse cargo deixou de existir, passando entao a ser denominado de 

Chefe de Policia (1832). Por volta de 1809, foi criada a Guarda Real de Policia da 

Corte, cujo objetivo era ajudar nas atividades exercidas, ate entao, apenas pelo 

intendente. Neste mesmo periodo no estado do Rio de Janeiro (13 de Maio de 

1809), se deu a fundagao da policia militar, decretada pelo rei de Portugal, Dom 

Joao VI, denominada Divisao Militar da Guarda de Policia. 

O objetivo da criagao desta Divisao era aumentar a repressao e perseguigao 

a determinados grupos sociais, a exemplo das prostitutas, dos mendigos e 
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capoeiristas. Essa metodologia perdurou ate meados do Seculo XIX, e ate 1835 no 

estado do Rio de Janeiro. 

Com o surgimento de movimentos revoltos da populagao, insatisfeitos com a 

instabilidade do Imperio, o Padre Diogo Feijo, que ocupava o cargo de Ministro da 

Justiga, criou em 1831, uma especie de policia, denominada Corpo de Guardas do 

Rio de Janeiro, a partir deste momento, outras provincias tambem foram autorizadas 

a criar suas proprias guardas. 

Ainda em 1831 o Corpo de Guardas Municipals foi criado, e cada estado 

recebia o nome de Guarda Municipal Permanente, que atualmente e denominada de 

Policia Militar, promulgada pelo entao Presidente da Provincia de Sao Paulo. 

Com o advento da Constituicao de 1946, as Guardas foram renomeadas, 

passando a ser denominadas agora, de Policia Militar. 

Por volta de 1880, foi criada a primeira Corporagao de Bombeiros no Estado 

de Sao Paulo, denominada de SegSo de Bombeiro, na qual pertenciam 20 homens. 

Em 1888, e inaugurada a unidade ROTA (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), 

no recente Quartel da Luz. Passados tres anos, em 1891 ocorreu a dissolugao do 

Congresso Nacional, um dos reflexos da Revolta Armada e da Revolugao 

Federalista. 

Em 1905, apos muitas revoltas, foi criada a Policia Civil do Estado de Sao 

Paulo. A figura do Delegado Geral de Policia so surgiu com o advento da Lei n° 

1.510/16, o qual recebia ordens do Secretario de Seguranga Publica. 

No periodo da Segunda Guerra Mundial (1942-1945), muitos homens foram 

enviados do Brasil para a Italia, numa corporagao conhecida como Forga 

Expedicionaria Brasileira. 

Na contextualizagao de Celia Pedrosa (2005, p. 33): 

Assim, a motivagSo ideol6gica e politica permeou a atuag§o de muitos 
segmentos policiais no Brasil, inclusive as policias de designacSo civil, pois 
estas tambem compuseram o quadro de normalidade governamental. 
Enfim, a histbria da ideologia policial diz respeito (ou nos remete) aos 
discursos e atos politicos que legitimaram o poder policial em nossa 
sociedade. 
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No pos-guerra, algumas inovacoes surgiram no tocante a formagao da 

Policia. No entanto, sem melhoria significativa ou grandes avancos. £ o que 

preleciona Reznik (2004, p. 175): 

Ate as ultimas decadas do Seculo XIX, a policia brasileira, como todas as 
policias americanas, como quase todas as policias europeias, tomou as 
cores do tempo. Sem fortes coeficientes de prepare tecnico, sem 
coordenaccto administrativa, quase sempre alheia as renovacSes cientificas 
do metodo, comprovaram todos elas a diferenca que vai de teoria aos fatos. 

Apenas em 1986, e criado em Sao Paulo um departamento responsavel pela 

aplicacao dos Direitos Humanos, o Departamento de Homicidios e Protegao a 

Pessoa. No ano seguinte foi criado o GATE (Grupo de Agoes Taticas Especiais), 

como agao complementar do departamento de protegao a pessoa e uma nova forma 

de aplicagao dos metodos policiais. 

A pesquisa de Pedrosa (2005, p. 31) esclarecem as bases formadoras da 

policia que atua hoje: 

A composig§o das policias no Brasil, foi articulada prioritariamente de forma 
a conter a desordem e a imoralidade que assolavam as cidades brasileiras, 
principalmente a capital federal. Por outro lado, procurou-se tambem conter 
todo e qualquer tipo de disturbio de origem politico-social que viesse a 
desestabilizar o poder dos estados brasileiros. 

£ inquestionavel que no Brasil muitas foram as mudangas desde o fim da 

ditadura ate os dias atuais. Com a insergao da Democracia como modo de governo 

e o fim da repressao, a partir de 1988, as instituigoes policias buscaram uma 

aproximagao com a sociedade. 

A policia completou 200 anos de criagao e atuagao, algumas coisas evoluiram 

com o passar de todos esses anos. No entanto, outras modificagoes precisam ser 

realizadas e revistas. Antigamente o intendente da policia reclamava os abusos 

cometidos pelos agentes que faziam parte desta instituigao, trazendo o conceito de 

Policia que e verificado ate os dias atuais: insuficiencia de alistados mal 



47 

remunerados, que procuram as atividades extras (irregulares), formas ilegais de 

atuagao. 

3.2 DIVISAO DA POLiCIA 

A divisao atual da policia brasileira e reflexo da forma como o pais foi 

colonizado e da chegada da Familia Real, datada de 1808. Segundo o artigo 144 da 

Constituigao Federal de 1988, a policia e dividida em seis instituigoes. Sao elas: a 

policia ferroviaria federal, a policia rodoviaria federal, policia federal, policia civil, 

corpo militar de bombeiros e policia militar. 

Cada policia possui sua area de competencia e atuagao. A Policia Federal e 

responsavel pelo combate ao narcotrafico e tambem pelas agoes de contrabando. 

Todo crime que abrange a totalidade do territorio brasileiro, ou de suas fronteiras. 

Responsavel ainda por crimes fiscais em ambito federal. Possui fungSo de Policia 

Judiciaria da Uniao. 

Assim cada estrutura policial tern sua atribuigao, seja ela repressiva tambem 

denominada judiciaria ou preventiva, cuja fungao e administrativa. 

Existem outras divisoes mais especificas na estrutura operacional da policia, 

a exemplo da divisao quanto ao lugar de atuagao (terrestre, marinha, fluvial ou 

aerea) ou ainda, quanto aos metodos utilizados pelos agentes (empiricas ou metodo 

cientifico). Tantas outras sao utilizadas, no entanto, a de principal importancia e a 

divisao geral da policia em administrativa e judiciaria. 

A Policia Militar e o maior exemplo de policia preventiva, sua competencia 

centra-se em prevenir os crimes, protegendo a populagao e monitorando o bem-

estar social. Qualquer atividade dessa policia deve estar tipificada em lei, ou em 

outro dispositivo legal de forma constitucional. 

Assim se posiciona Viapiana (2006, p. 147): "A fungao da policia civil e a de 

registrar e investigar os crimes, bem como envia-los a apreciagao da Justiga. A 

policia civil, por sua vez, cabe realizar o policiamento ostensivo e repressivo, quando 

necessario". 
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Diferentemente da policia militar (administrativa), a policia civil e responsavel 

pelos procedimentos que ocorrem apos a infragao da Lei Penal. Sua atribuigao e a 

apuragao dos atos cometidos no crime que nao prevenido. No ambito de descobrir 

os infratores e de reunir provas, afim de posteriormente levar a julgamento. 

Diante disto e coerente afirmar que a policia civil atua em conjunto com o 

judiciario, atribuigao que reflete no proprio que assumi, policia judiciaria. Por agir 

posteriormente ao crime, ser reconhecida como policia repressiva. 

Vale salientar que as policias sao subordinadas aos governadores do Estado 

e ainda as Secretarias de Seguranga Publica. Assim reconhece Caldeira (2003, p. 

148): 

A Constituicao democratica de 1988 mantem uma divis§o entre policia civil 
(encarregada das tarefas administrativas e judiciarias) e policia militar 
(encarregada do "patrulhamento uniformizado e ostensivo"), mas as 
subordina aos governadores e as suas Secretarias de Seguranca Publica, e 
n§o ao Exercito. A policia militar tambem foi definida como uma forga 
auxiliar e de reserva do Exercito, que esta encarregado da seguranga 
nacional. Embora a ConstituicSo de 1988 veja a seguranca publica como 
uma responsabilidade dos estados, ela tambem define uma policia federal 
encarregada de defender os interesses da Uniao, funcionando como sua 
policia judiciaria, e encarregando-se de controlar o trafico de drogas e 
guardar as fronteiras. A Constituigao de 1988 tambem define as tarefas das 
policias federals rodoviarias e ferroviarias. 

No sentir de Viapiana (2006, p. 147), em se tratando da crise da policia no 

Brasil, leciona: 

No debate sobre a crise de desempenho que atinge a policia brasileira, uma 
das supostas causas, apontadas por muitos especialistas, diz respeito a 
estrutura dual da organizagSo policial. Como se sabe a organizagSo policial 
brasileira, dividi-se em duas policias, a Policia Civil, encarregada das 
fung6es de policia judiciaria, e a Policia Militar, que tern atribuigdes de 
repressao e preveng§o. A divis§o organizacional afetaria o desempenho da 
policia porque geraria conflitos corporativos, paralelismos e duplicidades de 
iniciativas e de bases de informacao, consumindo a energia de ambas 
organizagdes em objetivos e focos distantes da produgSo de servigos de 
qualidade para a sociedade. A solugSo magica apregoada por quern 
acredita nesse diagn6stico e integrar as policias. 
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A policia norte-americana e mais dividida, porem nao possui tantos cargos. 

Diante disto, ha uma menor burocratizacao e consequentemente uma quantidade de 

gastos bem inferior a que vige no Brasil. 

A divisao da policia brasileira se da por Estados, enquanto a norte-americana 

e por municipios. Outra diferenca entre a divisao policial brasileira e norte-americana 

se trata da questao salarial, apesar de possuir um maior tempo de treinamento, os 

salarios dos policiais brasileiros sao muito menores comparados aos policiais norte-

americanos, alem disso, a atuagao no Brasil e de imediato e nos mais perigosos 

centros urbanos, ao contrario do que acontece nos EUA. 

Acreditar que a solucao para a ineficacia e deficiencia da Policia, se da 

atraves da unificacao da mesma e inapropriado. Neste diapasao, aduz Viapiana 

(2006, p. 148): 

De fato, em varios paises e regiSes com baixas taxas de criminalidade, 
tanto na Europa como nos EUA, existem diferentes modelos de 
organizacdes policiais. O caso extremo e o dos Estados Unidos, onde 
existem mais de 15 mil policias diferentes, convivendo com algum nivel de 
conflito jurisdicional, e verdade, mas com uma efetividade razoavel em suas 
acSes quando comparada com a policia brasileira. [...] O problema que afeta 
o modelo policial brasileiro e, pois, de outra natureza, n£o tendo a ver com a 
estrutura policial dual, mas com o desenho institucional que trata das 
competencias e responsabilidades pela seguranca publica entre as varias 
esferas de governo. Mais especificamente, o problema esta no modelo 
escrito na Constituigao Federal, que atribuiu aos Estados e a UniSo o 
monopblio da seguranga publica. Segundo esse modelo, a seguranga 
publica e atribuigao dos Estados, atraves das policias civil e militar, e da 
Uni§o, atraves da Policia Federal, basicamente. Aos Municipios atribui-se 
apenas competencia para formar guardas com a finalidade de cuidar bens 
publicos. Com tal definigjSo de competencias, a Constituigao Federal retirou 
dos Municipios a possibilidade de criarem suas pr6prias policias. A exclus3o 
e de ordem geral, valendo, inclusive, para as grandes cidades, onde ocorre 
maior concentragSo de crimes. 

De fato, a divisao da policia brasileira analisada pelo aspecto puramente 

teorico e legal, pode ser considerada de atuagao plena e ativa. Na pratica o que se 

ve com mais frequencia e a policia militar executando o papel da policia civil, de 

modo indiscriminado. As disparidades (salario, status social, horas de trabalho, 

areas de atuagao, por exemplo) existentes entre as diversas classes de policiais, 

geram instabilidade entre a propria Policia e atinge significativamente, por 

consequencia, a Seguranga Publica Nacional. 
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3.3 CONTROLE DA CRIMINALIDADE 

O aumento da criminalidade no Brasil ocorre de forma alarmante e gradual. A 

sociedade diante do quadro crescente dos crimes, em especial os brutais, apela as 

autoridades competentes uma solugSo imediata e atribui a Policia a 

responsabilizacao pelas condutas delituosas crescentes. 

No entendimento de Trindade (2004, p. 120): 

Desde a decada de 1980, o Brasil vem apresentando crescentes taxas de 
criminalidade. Nas ultimas duas decadas, a violencia tornou-se a principal 
causa de mortalidade da populagao brasileira, segundo dados do Ministerio 
da Saude. Provavelmente a mais dramatica manifestacSo da violencia seja 
o crime de homicidio. 

Apesar do apelo social as autoridades governamentais, o que se percebe e a 

inseguranga da sociedade no tocante a criminalidade, devido a falta de politicas 

efetivas de seguranca publica. Neste diapasao, aduz Bayley (2006, p. 241): 

A policia se torna amarga e cinica- nao recompensada pelo que ela mais 
faz (prestac3o de servigos), forgada diariamente a reconhecer a futilidade 
de seus esforgos de controle da criminalidade, e ainda assim considerada a 
melhor defesa da sociedade contra o crime. Para as democracias 
ocidentais, o problema da criminalidade expoe uma fraqueza em suas 
fundagdes politicas que remonta as suas tradigdes culturais de 
individualismo: elas tendem para a estrategia de aumentar o poder 
disciplinar formal do Estado. Ao contrario das sociedades voltadas para o 
grupo, o controle da criminalidade coloca as democracias ocidentais entre a 
cruz politica e a espada cultura. 

Algumas situacoes atuais, como o consideravel aumento dos crimes 

classificados como brutais, o fato da populagao mais carente ser vitima constante 

dos crimes mais violentos, a ineficiencia do Poder Judiciario, as agoes penais sem 

condenagao, a punigao leve e ineficiente dada aos criminosos e a falencia do 
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sistema prisional, contribuem para uma preocupacao imediata da sociedade em 

diminuir, ou ate mesmo extinguir, os indices de criminalidade. 

O aumento do numero populacional nao e motivacao para o desenvolvimento 

de politicas publicas por parte dos responsaveis pela melhora e eficacia dos 

mecanismos de seguranga publica. Costa (2004, p. 127) leciona em sua obra 

voltada para o quadro da seguranga publica no Rio de Janeiro, a descrenga da 

populagao em relacao as politicas de seguranga publica, onde: 

O crescimento da violencia urbana tomou cada vez mais nitida, entre as 
classes dirigentes da cidade, a sensagSo de falencia da estrutura de 
controle social. O descredito crescente das instituicoes estatais de modo 
geral e daquela encarregadas da manuteng§o da ordem em particular da a 
medida desse sentimento. 

A falta de compromisso por parte do Executivo e a atuagao do Judiciario e do 

Ministerio Publico de modo lento no tocante as execugoes penais, alem da falta de 

capacitagao por parte dos policiais, so proporcionam o aumento gradual da 

criminalidade fora, e principalmente dentro do proprio sistema. Para Neves (2005, p. 

129), trata-se: 

A ma noticia: a nag§o brasileira sofre com a espiral ascendente de 
descontrole da criminalidade. A sociedade brasileira se sente refem, com 
medo, e a inseguranga faz parte do dia-a-dia das pessoas e de sua vida 
social e produtiva. O Estado apresenta-se incapaz de articular uma vis3o 
estrategica de controle da seguranga publica e realiza apenas in6cuas 
ag6es reativas. 

Para alguns juristas e agentes da seguranga publica, o problema da 

criminalidade esta centrado em aplicar penas mais duras e aumentar o tempo de 

cumprimento das ja existentes. Estabelecendo um quadro comparative entre a 

possivel solugao dada acima e a realidade vivida atualmente, o que se percebe e 

que no cotidiano essa conduta seria pouco eficaz. No entendimento de Leal (2001, 

P- 223): 
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ImpOe-se, assim, a formacao de uma nova consciencia politica, uma forma 
diferenciada de encarar o problema, de tantas faces, de uma visao 
diferenciada dos governos e da comunidade. Se assim n§o for entendido, 
convem afirmar que a lei penal, por si s6, n§o diminuira, de forma alguma, a 
violencia, de modo que seja ela suportavel pelo homem e pela sociedade. 

Algumas solucoes sao propostas pelo Ministerio Publico, Juizes e aplicadores 

do Direito, a exemplo da antecipagao da maioridade penal, passando de 18 anos 

para 16 anos e a eliminagao do crime continuado e do concurso formal de crimes. 

Outro ponto de forte divergencia e discussao se funda na aplicabilidade da pena de 

morte e da prisao perpetua. 

Relevante se da a concepcao de que nao existe uma solucao imediata 

(aplicacao de penas mais duras e da pena de morte, por exemplo) capaz de diminuir 

a criminalidade de modo eficaz e duradouro. 

Necessario se torna a efetiva discussao do tema (politicas publicas sociais), 

reforma da legislagao penal de modo a repensar a quantidade de crimes previstos e 

a execugao penal, aumentar e melhorar a capacitagao do corpo de policiais, alem da 

criagao de metodos eficazes para o combate e fiscalizagao da corrupgao policial. 

As medidas propostas acima nao s3o, em separado, eficazes no combate a 

criminalidade. A mobilizagao da sociedade, a extingao da corrupgao policial, alem do 

trabalho conjunto e serio do Executivo e do Judiciario, aliados a um Executivo ativo e 

consciente, estes institutos trabalhando juntos seria determinante para uma 

modernizagao efetiva do sistema penal e da seguranga publica. 

3.4 USO INDEVIDO DO PODER DA POLiCIA E ATUAQAO CORROMPIDA DO 

PODER EXECUTIVO 

A policia tern por fungao a protecao da sociedade como um todo, abrangendo 

a propriedade publica, o patrimonio de cada cidadao individualmente e os direitos e 

garantias fundamentais e individuals. Exerce essa protegao atraves da aplicag^o da 

lei. 
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A seguranga publica e de responsabilidade da Policia, a qual e de 

competencia do Governo Federal e Estadual. Alem da participagao da sociedade de 

modo geral, do Executivo e do Judiciario. 

A fungao do policial, como instrumento de seguranga social, e a aplicagao da 

lei, o respeito e a protecao do cidadao civil. 

Muitos sao os abusos cometidos pelos policiais. Caso o policial utilize de sua 

posigao na sociedade para exercer sob alguem conduta indevida e exorbitante, deve 

ser denunciado e posteriormente punido com a sangSo que Ihe caiba. 

As condutas abusivas constantes praticadas por policiais, como a tortura, a 

invasao de domicilio e a prisao ilegal, devem ser denunciadas a Corregedoria, que 

realizara as diligencias necessarias, iniciando com a abertura do inquerito 

investigative 

As condutas abusivas, principalmente a tortura, afrontam diretamente os 

preceitos dos Direitos Humanos. As diligencias realizadas pelos policiais nas favelas 

dos grandes centros urbanos indicam um abuso explicito de autoridade, alem da 

falta de etica profissional, atraves do recebimento de propina pelos policiais. Posto 

que, a grande parte da populagao menos favorecida e geralmente de cor negra sao 

os grupos sociais mais atingidos e vitimizados diariamente. 

A maior parte do corpo de policias dos Estados desconhece a proposta da 

aplicagao dos Direitos Humanos na sociedade e possuem uma visao discriminatoria 

a cerca dos mesmos, atribuindo um carater distorcido e com a crenga de que os 

direitos humanos foram criados e aplica-se na defesa de infratores e delinquentes. 

Todo cidadao tern direito a um julgamento, caso cometa algum ato que cause 

prejuizo a outra pessoa ou ao Estado, e a um tratamento humano ao ser detido para 

as investigagoes necessarias, a fim de determinar o envolvimento e a sangao que 

deve ser dada. Esta sangao deve ser determinada pela Justiga, ou seja, o Poder 

Judiciario, a Policia nao tern discricionariedade para faze-lo. 

Diante do comportamento agressivo e muitas vezes injusto da Policia, o 

cidadao civil se nega a cooperar com o sistema policial e ostenta uma visao negativa 

dos policiais. 

Descrente com as politicas de seguranga publica, o aumento constante de 

civis desaparecidos, alem dos casos cada vez mais crescentes de abuso pelas 

autoridades policiais e de corrupgao da Policia, a sociedade se sente desprotegida e 
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descrente de melhorias no ambito da seguranga publica. Neste contexto, leciona 

Dimenstein (1995, p. 51) ao relatar a situacao do Brasil no quadro dos Direitos 

Humanos versus Policia Nacional: 

Desde o lancamento do relatOrio de 1995, e rick) obstante os oitos anos de 
trabalho de dezenas de grupos de defesa dos direitos humanos e 
organizacdes internacionais no Brasil, a violencia policial no Rio de Janeiro 
segue mantendo-se em niveis escandalosos. Nesse documento s§o 
apresentados abusos graves cometidos por forgas policiais e tropas 
militares durante o ultimo ano no Rio de Janeiro. Apesar de n§o constar 
desse relat6rio, a violencia policial em Sao Paulo tambem apresenta 
numeros alarmantes em 1995: no primeiro semestre do ano, a Policia Militar 
de S3o Paulo foi responsavel pela morte de mais de trezentos civis. A guisa 
de comparagSo, a policia de Nova York, cidade cuja reputagao de violenta e 
plenamente justificada, vitima uma media de vinte a trinta civis por ano. 
Talvez o elemento crucial para a explicacsto dessa violencia seja a total 
inaptidcio do sistema judiciario militar para processar de maneira satisfat6ria 
os oficiais que cometem crimes contra civis. 

Existem dois programas de destaque no mundo, na cidade de Nova York e 

em Zimbabue, cujo objetivo e a diminuigao dos indices de violencia policial e a 

aplicagao e aceitagao dos preceitos de Direitos Humanos por agentes responsaveis 

pela aplicagao da Lei Penal. 

Na analise de Andreopoulos (2007, p.466): 

Por si em si mesmo, a educagSo de direitos humanos para os AELs n§o 
tera sucesso caso n§o haja um certo nivel de apoio estrutural, o que 
significa que as atividades de monitoramento devem continuar. Entretanto a 
capacidade de retificagSo da mudanga estrutural tambem e limitada. Sua 
forga de vontade aumenta, de maneira regular, sua eficacia, transformando 
ou mesmo melhorando as vidas dos oprimidos. Isto ocorre em parte porque 
as forgas policiais herdam e ao mesmo desenvolvem seus prbprios 
modelos, procedimentos de funcionamento e autonomia. A eliminag3o de 
estruturas legais e politicas que permitem que as violagSes de direitos 
humanos ocorram e de crucial importancia, mas tais esforgos devem vir 
acompanhados de um ataque aos sistemas normativos dentro das forgas de 
seguranca que se desenvolvem junto com essas estruturas. 

O sistema governamental deve trabalhar em conjunto com a Policia, posto 

que, e o proprio Estado que administra e regula os complexos policiais. Aduz 

Andreopoulos (2007, p. 455): 



55 

Os funcionarios do governo devem compartilhar a responsabilidade final, 
mas o cassetete do policial e a busca e a apreensao sem ordem judicial s3o 
os pontos de intersecgSo entre as relacSes de poder injustas e as vitimas de 
abuso. 

Casos de abuso por parte da Policia brasileira sao constantes, infelizmente 

apenas alguns sao divulgados. Em 2009, o caso da escriva de policia que foi 

obrigada a ficar despida na frente de delegados, sob a acusagao de ter recebido 

propina de um preso, ganhou destaque nos jornais e blogs do Brasil e em alguns 

paises do mundo. 

Ao ser surpreendida a escriva concordou em ser revistada por uma policial 

da corregedoria, o delegado, ao tentar executar a revista com mais dois policiais 

homens, sem sucesso devido a resistencia da acusada, decretou voz de prisao em 

flagrante sob a acusagao de desobediencia. Apesar da presenga de duas policiais, o 

procedimento fora realizado por policiais homens, deixando a escriva totalmente 

despida (violagao do artigo 249 e 292 do Codigo de Processo Penal, que estabelece 

que uma mulher deve apenas ser revistada por outra) e ainda, algemada. 

Neste episodio ocorre uma sucessao de ilegalidades, iniciando pela acusagao 

de desobediencia sob flagrante, por ser crime de potencial ofensivo pequeno, nao 

cabe o flagrante. Nao houve resistencia, nem tentativa de fuga ou agressao aos 

policiais, mesmo assim ocorreu o uso de algemas, violagao da Sumula Vinculante 11 

do STF. 

Apesar de ter incidido no crime de corrupgao (recebimento da quantia de 200 

reais), a escriva teve seus direitos violados e podera entrar com AgSo Civil 

Reparatoria contra o Estado. Caso nao seja resolvido na esfera nacional, pode 

apelar para a Comissao Interamericana de Direitos Humanos. 

O que mais surpreende e a decretagao de arquivamento dos processos 

envolvendo policias por parte do Juiz responsavel, por determinagao do Ministerio 

Publico. 

Neste mesmo ano (2009), outro caso chocante ocorreu. O integrante do grupo 

Afro Reggae, Evandro Silva, foi vitima de um assalto no Centra do Rio de Janeiro. 

Nesta ocasiao, os assaltantes fugiram deixando o musico baleado. Os policiais 
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militares chegando ao local, nao socorreram a vitlma e perseguiram os infratores a 

fim de confiscar para si os pertences roubados da vitima. 

A morte da Juiza Patricia Acioli, em Agosto de 2011, em Niterbi, vitima de 

emboscada na porta de sua residencia, com um total de vinte e um tiros foi destaque 

nacional e internacional. Os principais suspeitos sao tres policiais militares, 

acusados de planejar o crime em uma viatura policial sem GPS e executa-lo em uma 

moto. As investigates levam a crer que o crime ja estava sendo planejado a um 

mes. 

A juiza iria decretar a prisao dos tres policiais, acusados pela morte de um 

jovem de 18 anos na Comunidade do Salgueiro em Sao Gongalo-RJ, e na mesma 

semana que veio a obito, elaborou pedido a Policia Militar, requisitando os nomes 

dos policiais corruptos pertencentes a um grupo de exterminio da regiao. A atuagao 

da magistrada era ativa e a mesma decretou a prisao de seis policias militares 

acusados de falsificar autos de resistencia, alem da prisao de cabos da Policia em 

2010, por formagao de grupos de exterminio e da prisao de mais de sessenta 

pessoas envolvidas com milicias e grupos de exterminio. 

Outras onze pessoas estavam marcadas para morrer, elencadas em uma lista 

pertencente a um dos integrantes do grupo de exterminio investigado. 

As Unidades de Policia Pacificadoras instaladas em algumas favelas do Rio 

de Janeiro ja estao sendo investigadas sob suspeita de recebimento de propina dos 

traficantes pelos policiais, no intuito de facilitar a circulagao e venda de drogas. 

O Poder Executivo contribui consideravelmente para a criminalizagao e 

corrupgao policial, participando ativamente do exercicio ilegal e imoral do poder. 

Posto que, e de sumo interesse dos governantes a preservagao das favelas, pois as 

mesmas representam uma parte consistente do eleitorado. 

Alem disso, muitas sao as campanhas eleitorais realizadas dentro da favela, 

por intermedio de bandidos da comunidade, que utilizam de associagoes de 

moradores como disfarce para a ilegalidade. 

As indicagoes para cargos no programa de governo de mais destaque, o PAC 

(Programa de Aceleragao do Crescimento), sao realizadas por organizagoes 

criminosas, que possuem livre circulagao, portando ate mesmo armas. 

No entender de Dornelles (2004, p. 178): 
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Ap6s 1988, quando o pais ficou embriagado pela democracia, passamos 
por excessos de limites de liberdades. Passados 15 anos, estamos 
ingressando na maturidade democratica. Atualmente a sociedade cobra dos 
governantes posturas mais eticas, serias, eficazes e rapidas. Passou a fase 
do famoso "me engana que eu gosto", onde alguns oportunistas de plant§o 
tentam criar fbrmulas demagbgicas, quando estSo governando, para 
minimizar os crimes. E seus expehmentos, em seguida, quatro anos ap6s, 
nao sao mais validados, e a credibilidade da policia e desprezada. A 
seguranca publica n§o e questao s6 de governos. E = sim, com muita certeza, 
uma questao de Estado, pois esta atrelada aos tres poderes. 

As formagoes policiais, autorizadas pelo Governo Federal, cujo intuito e o 

combate a criminalidade de modo indiscriminado, elevou o numero de milicias e 

instalou um novo terror. 

A sociedade clama por politicas eficazes e por um Estado limpido e livre da 

mancha da corrupgao e da impunidade. 

3.5 LEI DE TORTURA E O BATALHAO DE OPERAQOES ESPECIAIS 

A partir de 1988, com o advento da Constituigao Federal, o crime de tortura foi 

inicialmente reconhecido e tipificado com forga legal. Aduz o artigo 5° da Carta 

Magna, em seu inciso XLIII: 

Art. 5° Todos s3o iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XLIII - a lei considerara crimes inafiangaveis e insuscetiveis de graga ou 
anistia a pratica da tortura, o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem; (...). 

Em 1997, foi promulgada a Lei 9.455, definindo o crime de tortura. Tipifica no 
artigo 1°, inciso I e II: 
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Art. 1° Constitui crime de tortura: 
I - constranger alguem com emprego de violencia ou grave ameaca, 
causando-lhe sofrimento fisico ou mental: 
a) com o fim de obter informac§o, declaracao ou confissSo da vitima ou de 
terceira pessoa; 
b) para provocar acSo ou omissSo de natureza criminosa; 
c) em raz§o de discriminacao racial ou religiosa; 
II - submeter alguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 
de violencia ou grave ameaca, a intenso sofrimento fisico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de carater preventive 
Pena - reclus§o, de dois a oito anos. 

Anteriormente, outras leis ja haviam sido promulgadas, elencando o crime de 

tortura, como a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072/90 e o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, Lei 8069/90. 

O BOPE (Batalhao de Operagoes Especiais) e um grupo da Policia a qual 

possui atribuigoes especiais no combate as situagoes mais complexas e ainda, em 

casos de negociagoes com infratores, onde ha refens. 

Considerada, como um dos melhores grupos de combate policial do mundo, 

apenas alguns estados do Brasil possuem essa formagSo policial, como o Rio de 

Janeiro, por exemplo. Na realidade atual, a Policia, em especial o BOPE, atua de 

modo indiscriminado e desrespeitando a Carta Magna e as legislagoes penais. 

Como ente responsavel pela seguranga dos cidadaos, a Policia nao deve 

combater o crime e a violencia, gerando mais criminalidade e aplicando violencia, 

em detrimento da posigao que ocupa. 

Assevera Libanio (2008, p. 98): 

A cada momento na sociedade atual, defrontamos com essa raz3o na 
argunta instrumentalizag§o do crime, dos assaltos, da corrupgao, de tantas 
outras contravengSes. Peca pelo objetivo. Ele infecciona radicalmente a 
ac3o instrumental. Existe a violencia criminosa do trafico de drogas na 
sociedade. Combate-la surge como exigencia positiva e etica da sociedade. 
O 6rg§o policial incumbido de reprimi-lo tornou-se parceiro do crime, 
subornado, comprado por substanciosas propinas. Entcio, instituiu-se no 
seio da policia o BOPE, Tropa de Elite. 

A forga fisica aplicada pelos policiais do BOPE em suas operagoes 

desrespeita aspectos constitucionais e os direitos e garantias fundamentais 
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(liberdade individual). Alem disso, a populagao mais carente e sem duvida, a mais 

atingida, devida a falta de conhecimento juridico minimo. 

6rgaos de defesa dos Direitos Humanos, nacional e internacional, repudiam a 

forma de abordagem dos policiais e aos metodos utilizados nas investigagoes, na 

busca de informagoes e ainda, o modo como os policiais do BOPE sao treinados 

para ingressar no Batalhao, tais condutas vividas no treinamento sao utilizados 

posteriormente nas ruas e favelas das cidades brasileiras. 

Neste contexto leciona Libanio (2008, p. 99): 

Submetem-se os militares do BOPE a exercicios atrozes a fim de selecionar 
os mais corajosos, audazes, capazes de suportar situacdes adversas. A 
razcio instrumental ja interfere na preparag§o da troca. Mas o mais grave 
acontece no cumprimento da missSo de reprimir a droga e moralizar a 
Policia Militar radicalmente corrompida. Sob tal objetivo digno e etico, 
recorrem-se aos meios da tortura, do assassinato sumario, da violencia sem 
limites. Face altamente antietica dos meios. Por esse lado, a raz3o 
instrumental descumpre fungao humana aceitavel. 

As leis que tipificam a tortura e a Constituigao Federal buscam amenizar a 

violencia utilizada na abordagem e no desenrolar da conduta dos agentes da 

Seguranga Publica, em especial a Policia, para com os cidadaos civis. 

3.6 POLiCIA COMUNITARIA 

No contexto atual da violencia e criminalidade que atinge a sociedade, a 

constatagao de que duras legislagoes penais e a aplicagao de um rigor policial cada 

vez maior, nao sao solugoes adequadas e eficazes no combate a criminalidade. 

A Policia Comunitaria (instituigao pertencente a Seguranca Publica) e 

considerada uma das melhores alternativas no controle da violencia nos dias atuais. 

Trabalhando em conjunto com a populagao, de modo diferenciado e respeitando os 

direitos fundamentais individuals. 

Esse tipo de mecanismo policial ja e usado em alguns paises, como o Japao, 

Estados Unidos da America e Brasil. O objetivo desse modo atual de atuagao policial 
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se baseia em preceitos fundamentais para um trabalho conjunto da sociedade com a 

policia, como por exemplo, um trabalho transparente realizado pelo corpo policial no 

contexto da corrupgao, agao preventiva atuando com ostensividade policial, gerando 

confianga social diante da Policia, aplicagao e entendimento do conceito de 

cidadania, agao educativa em momento anterior ao delito e nao na punigao da agao, 

alem da defesa publica e social, produzindo efeitos significativos na parceria 

sociedade e policia. Dornelles (2004, p. 181) aduz: 

Enfim, estamos como individuos expostos a agdes de organizagfies 
criminosas e, porquanto, todos n6s somos clientes potenciais desses 
"empreendedores do mal". Assim as organizagdes criminosas devem ser 
alvos de toda a sociedade para o enfraquecimento de suas atividades. E um 
dos maiores propbsitos da policia comunitaria e levar a comunidade esta 
atitude pr6-ativa de bem comum, finalidade primeira do Estado. 

O objetivo primordial da Policia Comunitaria se funda numa diminuigao dos 

crimes e danos as vitimas. Dornelles (2004, p. 179) ainda assevera: 

Todos queremos melhorar a qualidade de vida. A policia comunitaria e a 
forma mais eficaz de redugSo da criminalidade, pois o principio basico e que 
'toda comunidade e responsavel pela sua seguranga'. Este e o principio 
legal, do artigo 144, da Constituigao Federal, que assim nos da o caminho 
'Seguranga Publica e dever do Estado, direito e responsabilidade de todos'. 

A forma violenta como a Policia atua perante a sociedade, a corrupgao policial 

e a ineficaz Seguranga Publica, segrega uma imagem policial denegrida e 

fracassada. A implantagao do sistema de Policia Comunitaria existente em 14 

estados brasileiros com a aplicagao de insergao de politicas de continuidade dos 

preceitos desse sistema gera consciencia policial e respeito aos direitos humanos 

fundamentais, verificadas as necessidades reais dos cidadaos. 

3.7 PREPARO TECNICO E JURJDICO DOS POLICIAIS 
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Os integrantes pertencentes a instituicao policial, para o adequado exercicio 

da Seguranga Publica, independente do cargo que ocupa, devem estar preparados: 

tecnico (protegao fisica do proprio policial e de terceiros) e juridicamente (obtengao 

de sucesso investigativo). 

O preparo dos policias, sem o devido empenho, conhecimento e 

regularidade, acarreta muitas vezes, a liberalidade do acusado rapidamente, devido 

aos erros legais e tecnicos do policial aplicados no momento da prisao (flagrante, 

por exemplo) ou em momento posterior. Alem da construgao de uma visao 

denegrida de incapacidade, fracasso e insucesso das agoes policiais. 

No entendimento de Vasconcelos (2005, p. 111): 

Alem disto, o medo da populagSo se justifica pelo despreparo e 
desqualificag§o da propria policia - 'atendem mat'; 'nunca sabem, e se 
sabem, nSo querem Ihe responded. O envolvimento da policia com o crime 
e o seu despreparo justificam a desconfianga projetada na 'slndrome do 
medo' que marca a relagSo da populag3o com a policia, incapaz de exercer 
o papel que Ihe cabe: punir aqueles que praticam crimes - 'n6s nSo temos 
direito de imaginar que um crime praticado acarretarii a punigSo de quern o 
praticou'. A 'convicgSo social da impunidade', produzida tambem pela 
revelagSo do envolvimento do prbprio aparelho policial com o crime 
organizado, provocou um efeito de deslegitimag§o das instituigoes policiais 
pelo descredito na Seguranga Publica do Estado e na propria Justiga, pois, 
como sabemos, os inqueritos que informam o poder judiciario s3o pegas 
produzidas na instancia policial, que tern a fungSo de policia judiciaria. 

O conhecimento das normas e preceitos penais e constitucionais, alem da 

implantagao de cadeiras disciplinares a cerca dos Direitos Humanos, pelo corpo da 

Policia, facilita todo o processo da investigagao, prisao e em momento posterior, a 

condenagao. Alem de contribuir na defesa dos policiais em caso de acusagao de 

Abuso de autoridade (Lei 4.898/65), por exemplo. 

Ocorrem constantes violagoes aos Direitos Humanos, devido a nao 

apresentagao e aplicabilidade desta disciplina no rol do preparo teorico e pratico do 

policial. Uma das violagoes de maior ocorrencia diariamente, se da por meio do 

crime de tortura e do nao respeito a Lei de Abuso de Autoridade. 

Neste diapasSo, o entendimento de Poole (2007, p. 328) esclarece: 
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A brutalidade policial ocorre sempre que oficiais de policia abusam de seu 
poder usando forga excessiva contra civis. A categoria abrange atos de 
violencia e atos que violam a dignidade humana, como abrir fogo contra 
civis sem justificativa, espancar ou sufocar suspeitos sob custddia e 
qualquer metodo para infringir sofrimento fisico ou psicolbgico a um detido. 
A brutalidade policial e uma das violacdes dos direitos humanos relatadas 
com mais frequencia: em recente relat6rio anual da Anistia Internacional 
foram citados casos de violencia policial em mais de uma centena de 
paises, nos cinco continentes. A vasta maioria destes paises n£o tern 
procedimentos efetivos para investigar queixas pessoais de brutalidade 
policial, levando as organizacdes de direitos humanos a exigir um padr3o 
mais alto de responsabilidade para todas as forgas policiais de todo o 
mundo. 

O aumento dos autos de resistencia (morte em confronto com a Policia) e 

reflexo do despreparo tecnico e juridico do corpo de policia. Apenas o melhoramento 

de salarios e o estudo mais profundo das normas e principios juridicos nao sao 

suficientes para uma atuagao seria e eficaz dos policiais. 

Giorgette (2006, p. 133) preleciona: 

Importa ressaltar aqui a falta de preparo dos policiais brasileiros, que 
utilizam como recurso a violencia gratuita, a qual, alem de causar serios 
danos para as vitimas, contribui para denegrir a imagem da policia 
brasileira. 

Nao ha uma preparacao psicologica e etica adequada, alem da exposigao de 

policiais recem admitidos, sem experiencia, a situagoes de extremo perigo e alto 

grau de controle. No entendimento de Polaco (2008, p. 32): 

Estes policiais, enquanto novatos, nao tern preparo, pois mal entram na 
carreira e ja vSo para as ruas, sem experiencia e sem consciencia do que 
Ihes espera, sem medo porque desconnecem o inimigo, podendo este estar 
ao seu lado, esperando qualquer deslize para derrota-lo. 

Apesar dos concorridos concursos publicos para a admissao de policias e da 
exigencia de delegados bachareis em Direito, uma melhor preparagao tecnica, 
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juridica, etica e psicologica dos policias, visa uma melhor atuagao policial, visando a 

diminuigao das mortes arbitrarias, dos casos de corrupgao e o melhor 

desenvolvimento da Policia no devido cumprimento do exercicio da Seguranga 

Publica Nacional. 

3.8 POLiCIA E CRIMINALIZAQAO 

Os casos de violencia e corrupgao da Policia sao cada vez mais praticados e 

divulgados pela impressa nacional e internacional. A sociedade se sente 

desprotegida e a imagem dos policiais reflete a da marginalidade. 

O crime organizado fatura milhoes por ano e para um funcionamento continuo 

e ativo desta "instituigSo", se torna necessario o pagamento de propina a Policia 

para a protegao do comercio ilegal. 

Aduz Sorj (2003, p. 100): 

A relagcto entre a policia e o trafico pode ser definida como sadomasoquista. 
Por um lado, a policia representa o principal inimigo dos traficantes ao 
matar, anualmente, centenas de seus membros. Por outro lado, muitos 
policiais participam do butim arrecadado pela droga, seja vendendo armas, 
liberando traficantes presos contra-pagamentos ou cobrando propinas para 
liberar a passagem dos entregadores. 

No Codigo Penal, o crime de corrupgao passiva e tipificado no artigo 317 que 

determina: 

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da fungSo ou antes de assumi-la, mas em 
razSo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena - reclusao, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Mir (2004, p. 282), na obra Guerra Civil, traz um dado cientifico de suma 

importancia para o entendimento da real situagao da criminalizagao da Policia: 
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Na area publica, uma pesquisa, feita pelo comando da Policia Militar de S3o 
Paulo (2000) e mantida sob estrita reserva, sobre a policia de choque - a 
Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) - constatou que 20% do efetivo 
estavam envolvidos diretamente em extorsSo, achaques, torturas, roubos, 
execuc6es sumarias e corrupgao policial ativa. 

Devido a uma possivel resistencia dos muitos e incontaveis civis mortos em 

confronto com a Policia, sao registrados a cada dia um numero assustador de 

execucoes sumarias e autos de resistencia. Alguns com real necessidade, mas a 

maioria sem testemunhas ou fundamentacao. Surge a indagagao se alguns desses 

civis poderiam ser presos e julgados, contrapondo-se a execugao. 

A violencia arbitraria esta tipificada no artigo 322 do Codigo Penal, que aduz: 

Art. 322. Praticar violencia, no exercicio da fungao ou a pretexto de exerce-
la: 
Pena - deteng§o, de 6 (seis) meses a 3 (tres) anos, alem da pena 
correspondente a violencia. 

Apesar do conhecimento desse dispositivo legal e dos preceitos aludidos nos 

Direitos Humanos (ainda que de modo superficial), muitas sao as atrocidades 

realizadas pela Policia, num suposto combate ao crime e a violencia. As maiores 

vitimas sao os cidadaos de cor negra e as classes sociais menos favorecidas. 

A midia tern papel fundamental neste aspecto. Os programas enfatizam cada 

vez mais a criminalidade e transformam o crime numa fonte de audiencia e renda, 

sem conteudo e expondo as vitimas e suas familias, muitas vezes, ao ridicule 

A intitulada "Guerra ao Crime" atinge determinados grupos sociais (pobres e 

negros), os policiais invadem e aplicam formas diferenciadas de exercicio da 

seguranga publica nas favelas dos centros urbanos, intituladas de forma 

preconceituosa, como areas de intensa pratica criminosa e de liberalidade de 

exterminio. 

Mecanismos policiais e politicas adequadas no exercicio da Seguranga 

Publica sao meios eficazes na existencia de um Estado democratico de direito. 
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A solucao atribufda na grande maioria dos casos se da por meio de 

operagoes grandiosas no combate a criminalidade, usando de metodos violentos e 

cometendo inumeras atrocidades e violagoes aos Direitos Humanos. £ notavel que 

essa metodologia nao e eficaz no controle do crime e na recuperagao do cidadao 

marginalizado, ao contrario, apenas agravam o quadro da violencia e gera um 

sentimento de fracasso estatal, no ambito da Seguranga Publica Nacional. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

O Brasil vive um momento sbcio-economico muito importante. No entanto, 

para um verdadeiro desenvolvimento da nagao brasileira como um todo, e preciso a 

aplicagao de politicas sociais eficazes, em se tratando de pontos sociais primordiais, 

como educagsio, saude e seguranga publica. 

Infelizmente, a pouca e preconceituosa analise e aplicabilidade dos Direitos 

Humanos no Brasil e tambem na esfera internacional, gera complicagoes e violagoes 

nos direitos humanos fundamentais individuals. 

Os entes estatais responsaveis pela Seguranga Publica, em especial a 

Policia, atua na maioria das vezes, de modo irracional e contribui de maneira direta 

ou indireta para a sustentabilidade do crime. O combate a criminalidade requer 

trabalho conjunto da sociedade, dos poderes Executivo e Judiciario, e 

principalmente, das policias, como tambem do Ministerio Publico. 

Como abordado no presente trabalho, as instituigoes responsaveis pela 

Seguranga Publica no Brasil, nao atuam de modo a aplicar meios eficientes no 

controle da violencia e do crime, ao contrario, a visao de politicas de aplicagao dos 

preceitos de Direitos Humanos e discriminada pelas proprias entidades responsaveis 

e na maioria das vezes pelos proprios cidadaos civis. 

A criagao de metas governamentais e o melhor preparo tecnico e juridico dos 

policiais sob o manto da aplicabilidade dos Direitos Humanos no ambito da 

Seguranga Nacional acarretara, um desenvolvimento social consideravel, alem da 

recuperagao da imagem da Policia e da politica estatal. 

Obviamente que apenas as mudangas do Estado e da Policia nao sao 

suficientes para uma radical e definitiva modificagao dos meios utilizados atualmente 

para a protecao dos individuos. Para que haja um melhoramento na Seguranga 

Publica, necessario se torna a aplicagao de politicas sociais de desenvolvimento de 

direitos basicos. Alem da compreensao e da aplicagao dos Direitos Humanos na 

atuagao do Estado no ambito da Seguranga Publica Nacional. 
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Os pianos nacionais de controle a criminalidade devem seguir os preceitos 

estabelecidos na Constituigao Federal de 1988, e a devida adequagao aos tratados 

e regimentos internacionais de Direitos Humanos. 

Segundo a Carta Magna, a Seguranga Publica e de responsabilidade da 

sociedade como um todo, e deve ser exercida pelos orgaos estatais, como a Policia 

e o Corpo de Bombeiros, no entanto para que haja um trabalho efetivo e continuo 

dessas duas partes, necessario se faz a integragao e confiabilidade de ambas. A 

populagao brasileira pouco confia na Policia e tantas vezes sao vitimas da propria 

falta de bom senso, de preparo tecnico e de abuso de poder por parte dos policiais. 

A elaboragao de um piano de desenvolvimento e da adequagao dos Direitos 

Humanos nas politicas sociais de Seguranga Publica elege-se como a melhor 

maneira de controle, e possivel erradicagao, da criminalidade (nas ruas e dentro da 

Policia). Ao mesmo tempo, que recupera a visao social da Policia e das politicas 

governamentais. No entanto, em se tratando de mudangas que envolvem politica, o 

cenario brasileiro nao comporta, ao menos atualmente, modificagoes que possam vir 

a ferir o interesse dos tres poderes nacionais. 

Assim, muito embora a proposta de uma modificagao no sistema e nas 

politicas estatais de Seguranga Publica praticadas atualmente pelo Estado, atraves 

da elaboragao de um piano de desenvolvimento adequado, seja a melhor alternativa 

para o controle da criminalidade, e preciso uma discussao detalhada a cerca dos 

Direitos Humanos e atengao minuciosa ao erigir esse piano. Com a intengao 

prioritaria de garantir o melhor aproveitamento possivel das politicas sociais 

prioritarias, como a Seguranga Publica. De modo contrario, a sociedade estara 

diante de mais uma promessa estatal de eficacia apenas no papel. 
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